
Universidade Federal de Campina Grande 

Centro de Humanidades 

Programa de Pos-Graduacao em Ciencias Sociais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A unica coisa que nos une e o desejo": produgao de si e sujeitos 

do desejo na vivencia da homossexualidade em Campina Grande/ 

PB 

Orientanda: Kyara Maria de Almeida Vieira 

Orientador: Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Junior 

Campina Grande, 2006. 



Kyara Maria de Almeida Vieira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A unica coisa que nos une e o desejo": produgao de si e sujeitos 

do desejo na vivencia da homossexaualidade em Campina Grande/ 

PB 

Texto apresentado ao 

Programa de Pos-Graduacao 

em Ciencias Sociais da 

Universidade Federal de 

Campina Grande como urn 

dos pre-requisitos para 

obtencao do titulo de mestre 

sob a orientacao do Prof. Dr. 

Durval Muniz de Albuquerque 

Junior. 



F I C H A C A T A L O G R A F I C A E L A B O R A D A P E L A B I B L I O T E C A C E N T R A L DA U F C G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V658u 

2006 Vieira, Kyara Maria de Almeida. 

"A unica coisa que nos une e o desejo": producao de si e sujeitos do 

desejo na vivencia da homossexualidade em Campina Grande/PB / Kyara 

Maria de Almeida Vieira. — Campina Grande, 2006. 

181 f. 

Dissertac'ao (Mestrado em Ciencias Sociais) - Universidade Federal de 

Campina Grande, Centro de Humanidades. 

Referencias. 

Orientador: Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Junior. 

1. Homossexualidade. 2. Identidade. 3. Masculinidade. I . Titulo. 

CPU-316.723-055.3(043) 



Kyara Maria de Almeida Vieira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA unica coisa que nos una e o desejo": produgao de si e sujeitos 

do desejo na vivencia da homossexualidade em Campina Grande/ 

PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campina Grande, / /2006. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Banca Examinadora 

Profa. Dra. Marilda Aparecida Menezes (UFCG) 

Profa. Dra. Idalina Maria Freitas Lima Santiago (UEPB) 

Durval Muniz de Albuquerque Junior 

(UFCG/UFRN) (orientador) 



Dedico este texto a Felipe, Da Vinci, 

Xango de Campina, Oxumare, 

Presley, Mario, Giordano e Silvio, 

entrevistados que se tornaram flor e 

beija-flor, que nos possibilitaram sentir 

outros cheiros da vida, ver outras 

cores, voar por rotas antes 

inimaginadas, com suas narrativas, 

arte do desejo. 

Como tambem a Mainha, por ter feito 

do educar uma pratica politica ao 

propor que 'fizessemos juntas' a 

significacao do mundo, e que por isso 

nos ensinou que e possivel ser forte e 

amavel, decidida e sutil, valente e 

doce, ou tantas outras coisas que os 

desejos nos inspiram. 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se pudesse, agora produziria os sons do vento primaveril a soprar, agua 

descendo cachoeira e rio abaixo; folhas se enroscando, uma noite de luar. Esses 

sao detalhes que a palavra escrita deixa fugir. Queria estar a escrever degustando 

esses sentidos, junto a/o leitor/a, produzir significacoes para as paisagens aqui 

compostas. 

Todavia, em mais essa madrugada de insonia, ansiedade, frio e cansaco/nao 

ha outra coisa a fazer senao escrever ao som de Chico Buarque, tao "A flor da pele": 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que sera que sera, que da dentro da gente e nao devia/ Que desconcerta a 
gente, que e revelia/ Que e feito uma aguardiente que nao sacia/ Que e feito estar 
doente de uma folia/ Que nem dez mandamentos vao conciliar/ Nem todos os 
unguentos vao aliviar/Nem todos os quebrantos, toda alquimia/ Que nem todos os 
santos, sera que sera/ O que nao tern descanso nem nunca tera/ O que nao tern 
cansago nem nunca tera, o que nao tern limite/ O que sera que me da, que me 
queima por dentro, sera que me da/ Que me perturba o sono, sera que me da(...)1 

Somos urn texto! Nao existimos por si so, porque o texto 'precisa de urn leitor 

para dar-lhe significacao'. Portanto, acreditamos que os 'agradecimentos', mesmo 

estando nas regras da ABNT como opcional, sao fundamentals em urn trabalho 

assim, que alem de nos dar muito trabalho, nos fez tambem dar muito trabalho a/os 

que convivem conosco nesse (con)texto: urn texto! 

Portanto, queriamos agradecer inicialmente ao CNPq, que nos possibilitou 

financeiramente uma maior tranquilidade para que aqui estivessemos. 

A banca examinadora pela disponibilidade e presteza para esta aqui, num dos 

momentos mais caoticos desta experiencia. 

Ao nosso orientador Durval Muniz de Albuquerque Junior, a quern tivemos o 

atrevimento de chamar de Dudu, na ansia de construir uma relacao mais proxima 

entre nos, e mais distante da frieza exigida pelos encontros academicos. Alguem 

que tivemos o prazer de ter a primeira aula no primeiro dia da graduacao do Curso 

de Historia da UFCG em 1998, na sala BC 103. E desse primeiro encontro, outros 

foram possiveis. A cada encontro, as contradicoes e sentidos que compoem a 

dinamica das relacoes, nos possibilitaram nao apenas nos apaixonar pela Historia 

1 CD Chico buarque ao vivo ( Paris - Le Zenith). RCA/ BMG. 1990. 



enquanto fazer desejante dos sujeitos, mas acreditar que e possivel seguir as trilhas 

do desejo, por mais improvaveis e arduas que parecam. Obrigada por tudo. 

As professoras Marilda e Idalina, que foram capazes de entender as 

angustias de alguem que precisa defender uma dissertagao num periodo tao como 

complicado, e que foram sensiveis aos nossos apelos a ponto de lerem o texto nas 

madrugadas e se desprenderem das inumeras atividades programadas antes de 

nosso convite, para pudessemos terminar: nao sabemos como agradece-las, porque 

se estamos aqui e devido, em grande medida, a sensibilidade de voces. 

Aos que fazem a PPGCS, em especial a Rinaldo e Joaozinho, funcionarios 

que sempre estiveram disponiveis a nos auxiliar e a nos acalmar muitas vezes, 

transgredindo o exercicio de suas funcoes, sempre com muita atengao e gentileza. 

Aos professores com os quais mantivemos relacoes, e aprendemos algo, com 

destaque para Luiz Henrique, que as vezes se apresenta como urn astro tao 

distante, mas que quando menos esperamos, produz a luz necessaria para nossas 

trevas: como te agradecer? 

Aos colegas de turma, pelas angustias divididas. Aos que ja trilham por outras 

rotas, e aos que deixaram saudades renovadoras, como Martinho, Corrinha, Denize 

e Clodoaldo, pela empatia da diferenca e pelo respeito com que aprendemos tanto 

de nos. 

Aos compoem a UEPB, pela possibilidade de relacoes que poetizam a vida, 

em especial aos meus/as alunos/as, que apresentaram muitas vezes a torcida e 

preocupacao para que terminasse. Urn beijo no coracao de cada um/a, na sua 

poetica da diferenca. 

Como rastros dessas relacoes construidas a partir dos muros da UEPB 

(CEDUC 1), queriamos destacar a atencao, forca e carinho de Ramida, com sua 

energia inconfundivel na fase final da dissertagao. Como tambem Carlos, Cibelle e 

Alexandre, urn trio que se torna quarteto quando nos somamos, e que transgride os 

codigos das posicoes de genero pela forca com que colorem a vida e a invengao do 

conhecimento. 

A Maria, ou Maricota, em tod a sua inquietude, curiosidade, humildade e 

desordenamento, pelas vezes em que nos levou comida, e se preocupou com nosso 

bem-estar. 

A duas pessoas que nos fizeram ter a experiencia de questionar a separacao 

teoria/ pratica, de ratificar o projeto/sonho de que a academia nao tern o prazo de 



validade das disciplinas que ministramos/estudamos, do curso que escolhemos. Mas 

que 'curriculo e historia podem ter uma conexao radical', que 'instauram maneiras de 

ser compreender e interpretar o mundo' para alem dos muros da universidade. A 

duas pessoas que culturalmente nao tinham tantas possibilidades de estarem aqui, 

ja que para algumas escolhas teorico-metodologica, deve haver o distanciamento 

entre discente e docente. Mas voces tambem sao parte desse texto por toda 

atencao e sentimento que conseguimos inventar. Rio e margem, cheiro e doce, dor e 

alegria, zelo e valentia, vida e morte, caos e ordem: a Sayo e Maristela (que nao sao 

mais apenas aluna e mae adotiva), mas arco-iris do qual se transveste a paixao. 

A Painho, pela presenga ausente, pela existencia hedonista sem ter lido sob re 

os gregos, Nietzsche ou Foucault; pela delicadeza de agricultor que corta a vida 

como o arado rasga a terra, sentindo e declamando a diferenga como algo de 

poesia, a ordem e o caos para que a vida flua. 

Aos meus irmaos/as, pela oportunidade de tornar-me diferente e aprender a 

diferenga numa instituigao que se ergue e exige a homogeneidade: a familia. Com 

destaque para Jaelson, que mesmo com tantas divergencias e dificuldades, sempre 

se disponibilizou a nos auxiliar. E urn destaque ainda maior para Jailson, pelo 

exemplo de que e possivel acreditar nos sonhos mais improvaveis, e de que 

podemos ser outro/a para nos tornarmos felizes, ocupando os espagos que sorriem 

para nos e defendendo nossos projetos com a forga dos apaixonados. 

Aos meus sobrinhos Emanuel Ricardo e Joao Edson, pelos cuidados, e 

impaciencia, as vezes, com tudo isso; pela festiva reaproximagao e por nos fazer 

acreditar que "Nunca cai!", mesmo que se 'erre o caminho de casa'. Urn aperto nos 

dois, daqueles que conhecem bem. Os a mo muito! E ainda vamos aprontar todas! 

Ao "Sexteto em H" (Ju & Jo, Quel, Alek, Maisoca e Val), que hoje ja e 

internacional, que se encontra dividido, contando suas historias seis vezes pelo 

mundo. Voces continuam sendo parte muito especial desse texto que por hora nos 

tornamos, ate porque, como dissemos outrora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como esquecer quern nos completa 

a vida? Como nao lembrar de quern foi mais que nossa familia? Como nao chorar ao 

ver esse alguem, que e tanto, de partida? Como nao prometer que nos amaremos 

pela eternidade infinda? Mais uma vez, voces nao se impacientaram e nem jogaram 

escada a baixo nossa amizade por estarmos nessa correria de uma dissertagao: eis 

as amizades que nos fazem acreditar em sentimentos sinceros. 



A Manu, amiga que extrapola esses lacos, que nos tira dos lugares e que nos 

cartografa como pouquissimas pessoas. UrnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doce caseiro que fez e faz tanto, que 

ouviu e disse tanto, e que nao esta aqui aleatoriamente, mas porque tambem saiu 

de seus lugares para ventilar nossas feridas e partilhar nossas conquistas. Amo tu, 

feia! Saudades de quando tinhamos tempo para nossa amizade! Mas, fico feliz por 

teres aguentado nossas ausencias... 

Agora queria falar de uma mulher que foi professora, orientadora, co-

orientadora. Mas que estava sendo tudo isso para alem do sentido cartesiano de 

exercer esses lugares, porque antes de todas essas posicoes tambem ocupa a de 

amiga, mae, mulher, que nos estimula o desejo na invengao da vida como obra de 

arte, como urn fazer pulverizado pela melodia da diferenca. Uma das mulheres mais 

guerreiras que ja conhecemos; uma das mulheres mais inspiradoras que ja 

conhecemos; uma das mulheres mais transgressoras, a criatura mais pos-humana 

que ja sentimos e que por isso mesmo nao tern como enquadra-la, apenas senti-la! 

Nil (Nilda), nao ha formulas de escrita que contemplem todo respeito e amor que 

fazes surgir em nos! Por isso, resta sentir-te! 

A Jadinha, nossa Lulupita Linda, que tantas vezes se entristeceu pela nossa 

ausencia e falta de tempo, pela pilha de livros que nao diminuia nas inumeras vezes 

que os contou, sem saber quando iria terminar esse trabalho no computador. Pelos 

cuidados, brincadeiras para amenizar o cansaco, massagens para voltar a trabalhar. 

Por ter nos desterritorializado a ponto de nao conseguirmos pensar nossa vida sem 

sua presenca alegre, brava, decidida e MAGICA! Magica: eis a unica palavra que 

poderia ser usada para dizer nosso amor por ti. 

Chegamos a esse momento crucial, que certamente e o inicio de urn outro 

ciclo. Epa! Aprendemos sobre o ciclo da vida com alguem que ainda nao apareceu 

nesse texto. E o ciclo e caos, e mistura, e paradoxo, sem comego nem fim, apenas 

urn emaranhado de teias. Nada mais justo do que comecar a falar dessa pessoa 

mencionando o ciclo, posto que e el a a pessoa mais paradoxal pela qual nos 

mobilizamos, que consegue ser a cosmopolita saudosa de casa; ser uma 

campinense caririzeira; ser ferina e leve; determinada e flexivel; sensivel ao mais 

simples e requintada; mulher forte e batalhadora que impressiona pela coragem com 

que experimenta os descaminhos de suas rotas... Quantas defmigSes nao 

poderfamos aqui destacar? Mas o paradoxo e o nao ser; a surpresa do devir. Assim 

apresente-se ela, (L)ELA, que por ter aguentou grande parte do que nem nos 



suportavamos mais quando da escrita desse texto; que conta e ouve historias de si e 

dos outros/as com a paixao da vida; que e urn estilete a imprimir suas marcas e 

cores na vida, ao mesmo tempo que as apaga sem o menor pudor e com toda 

singeleza; que nos tern apresentado tantas novidades e tanto do desconhecido das 

experiencias entre sujeitos, e entre as varias formas de vida (Ringo, Camila, Plim-

Plim, Nico) ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flores dos jardins das nossas casas: os sopros que nos chegou depois 

de ti; que entre tantas outras coisas indiziveis aqui, se apresenta como sendo a 

magia indefinivel da vida, em todo seu desejo, ternura, desassossego, paixao. 

Entao, ainda preciso dizer que te amo? Logico! Ate porque eu nao disse ainda... 

(risos e lagrimas). 

Queriamos ainda agradecer em especial a todos os homens que deram vida a 

este trabalho, que sem eles, em sua producao de si atraves de suas narrativas, nao 

teriamos realizado mais esse nosso desejo: Felipe, Da Vinci, Xango de Campina, 

Oxumare, Presley, Mario, Giordano e Silvio. 

E por fim, agradecer a todos/as os quais nao mencionamos aqui seus nomes, 

mas que de seu jeito, direta ou indiretamente, tiveram paciencia para nos esperar 

em nossas quase interminaveis ausencias, variacao de humor, e estresses; aos que 

foram sensiveis a ponto de nao nos punirem por termos (quase) sumido de suas 

vidas, e (quase) termos desaparecido de nos mesmos. 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIEIRA, K. M. A. "A unica coisa que nos une e o desejo" : produgao de s r e 

sujeitos do desejo na vivencia do homossexualidade em Campina Grande/ PB. 

2006. 182f. Dissertacao (Mestrado em Sociologia Rural) - Programa de Pos-

Graduacao em Ciencias Sociais, Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande, 2006. 

O trabalho que aqui se apresenta tern como tema azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vivencia da homossexualidade 

em Campina Grande/PB. Durante sua producao, muitas foram as ressignificacoes e 

mudancas feitas. Partimos da escolha por trabalhar a partir de entrevistas com 

homens homoeroticamente desejantes, com mais de quarenta anos, moradores de 

Campina Grande, e que viveram aqui entre as decadas de 1970/1980. Lancando 

mao do suporte conceitual dos Estudos Culturais, em sua expressao Pos-

Estruturalista, nos preocupamos com o papel da linguagem na significacao do 

mundo e de si, levando em consideracao a historicidade e contingencia dos sujeitos. 

A partir disso, discutimos sobre o processo de identificagao que esses homens 

estabelecem (ou nao) com os codigos culturais e os significados referentes aos seus 

desejos, as suas praticas sexuais, a sua relacao com os/as outros/as, as identidades 

que Ihes sao apresentadas e/ou atribuidas, a experiencia com os signos da 

masculinidade, enquanto homoeroticamente desejantes. E na producao de si 

enquanto sujeitos do desejo, nossos entrevistados nos possibilitaram questionar a 

suposta essencialidade do sujeito, a fixidez das identidades, a naturalizacao da 

masculinidade, posto que suas falas denunciam a frequente negociacao entre a 

pratica de seus desejos e as exigencias dos codigos culturais com os quais estao 

envolvidos. E se e possivel observar uma tendencia em categorizar os homens que 

desejam outros homens, tratando-os enquanto uma classe, com toda 

homogeneidade que esse termo pressupoe, suas narrativas nos sugerem que a 

unica coisa que os une e o desejo, este que e anarquico e contraditdrio. 

Palavras-chave: Homossexualidade. Identidade. Masculinidade. 



ABSTRACT 

VIEIRA, K. M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "The only thing that join us is the desire": production of itself and 

citizens of the desire in the experience of the homossexuality at Campina 

Grande/ PB. 2006. 1821 Dissertation (MsC in Rural Sociology) - Program of After-

Graduation in Social Sciences, Federal University of Campina Grande, Campina 

Grande, 2006. 

The work that is presented here has as subjectzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA the experience of the homossexuality 

at Campina Grande/PB. During its production, many had been the resignificance and 

changes. We leave of the choice for working to leave of interviews with men 

homoerotic desired, with more than forty years, residents of Campina Grande, and 

that they had lived here enters decades of 1970/1980. Launching hand of the 

conceptual support of the Cultural Studies, in its expression After-Estruturalist, we 

worry about the paper of the language in the significance of the world and itself, 

taking in consideration the historicity and contingency of the citizens. From this, we 

argue on the process of identification that these men establish (or not) with the 

cultural codes and the referring meanings to its desires, to its practical sexual, its 

relation with others, to the identities that presented and/or attributed to them, to the 

experience with the signs of the manliness, while homoerotic desired. The production 

of itself while citizens of the desire, ours interviewed made possible to question the 

supposed essentiality of the citizen, the solid identities, the naturalization of the 

manliness, theirs explanations denounce the frequent negotiation enters practical of 

its desires and requirements of the cultural codes which they are involved. If it is 

possible to observe a trend in categorizing the men who desire other men, treating 

them while one class, with all homogeneity that this term estimates, its narratives 

suggest that only thing that join them is the desire, that is anarchical and 

contradictory. 

Word-key: Homossexuality. Dentity. Mainless. 
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E maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA facil quebrar um atomo do que o preconceito". 

(Albert Einstein) 
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INTRODUCAO 

O BEIJA-FLOR EM CENA... E VERAO ABAIXO DO EQUADOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desejo e o sistema de signos a-significantes com 
os quais se produz fluxos de inconsciente no campo 
social. Nao ha eclosao de desejo, seja qual for o 
lugar em que acontega, pequena familia ou 
escolinha de hairro, que nao coloque em xeque as 
estruturas estabelecidas. O desejo e revolucionario, 
porque sempre quer mais conexoes, mais 
agenciamentos." 

(Gilles Deleuze e Claire Parnet, Dialogues.) 

Uma manha de verao... Flores de variadas especies se enroscavam 

aparentemente desordenadas. Um beija-flor pousa e tenta sugar nectar de uma das 

vermelhas flores do jardim. E tenta, e 'tenta' outra, e ainda insiste, tentando saciar 

sua vontade, quiga sua curiosidade, 'tentando' tambem as flores a se abrirem para 

seu beijo. E vai assim ora voando, ora parando no ar a bater as asas, ora voando 

para tras, como quern examina os possiveis pontos, cardeais ou nao, para escolher 

outro pouso. A pressa nao tinha espago em seus movimentos. 

Esse foi o cenario encontrado na casa de um dos nossos entrevistados 2 a 

quern chamamos Da Vinci 3. Quando chegamos a sua casa, numa manha de verao, 

vimos, ao lado do seu Fusca amarelo, o beija-flor que acabamos de narrar. 

Acreditamos ser esta uma boa metafora para dar significado ao que elegemos e 

construimos como nosso objeto: homens que desejam homens. 

Sol forte, dividindo espago e tempo com algumas chuvas: assim e o verao 

abaixo do Equador, mesmo numa cidade conhecida pelo frio atraente ate no verao 

2 Optamos por usar pseuddnimos para nos referir aos nossos entrevistados. Alguns escolheram como 
queriam ser chamados e outros nos quern escolhemos. Alem disso, optamos por colocar, a cada 
primeira aparicao de suas narrativas, as datas em que as entrevistas foram realizadas, afim de nao 
cansar nosso/a leitor/a em buscas das notas de rodape para ver quais os dias em que suas falas 
foram gravadas. 
3 Entramos em contato com Da Vinci atraves de um colega de trabalho nosso. Da Vinci nasceu em 
1957, e natural de Barra de Sao Miguel-PB, artista plastieo formado na Faculdade de Betas Artes 
(SP). Morou durante 22 anos em Sao Paulo, mas viveu sua infancia e adolescencia em Campina 
Grande, onde se envolveu com o teatro por muitos anos. Voltou a residir aqui ha dez (10) anos. Mora 
sozinho no bairro da Liberdade, embora tenha morado com a mae assim que voltou para Campina 
Grande. E pensionista da Secretaria das Financas do Estado da Paraiba e coordena um projeto que 
envolve danca, musica, pintura e teatro junto a prefeitura de uma cidade vizinha a Campina Grande. 
O entrevistamos dia 19/01/2006 na sua casa. 
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como e Campina Grande-PB. Flores cheirosas, coloridas, atraentes, mas nem 

sempre disponiveis a fecundacao: assim sao as flores beijadas pelo beija-flor, esse 

passaro que tern caracteristica (mpar: unico a conseguir parar no ar batendo as asas 

para se alimentar, o unico a conseguir voar para tras. Solitario detetive, aventureiro 

passaro, em busca do aparelho reprodutor de suas (as vezes) timidas, sedutoras e 

cheirosas a mantes: as flores. Pelo segredo daquilo que busca e imprevisivel saber 

qual delas Ihe deixara pairando em extase: o enigma do desconhecido que o instiga 

a procura do nectar ou de pequenos insetos. Alem disso, por assim se alimentar, 

dificil seria sua sobrevivencia se mantido em quaisquer formas de prisao. 

Mas estaria o/a leitor/a perguntando: o que tern a ver um beija-flor com um 

trabalho academico sobre homossexuais, gays, homens com praticas homoeroticas, 

ou qualquer definicao que possamos dar aqueles homens que desejam, amam, se 

relacionam com outros homens? Um beija-flor? 

Um beija-flor lembra cor, voo, desejo, liberdade, natureza, magia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cheiro, 

poesia, toque, espera, mudanga, decepgao, encontro... e beijo! Por ser um trabalho 

que tern como referenda institutional a academia, nao queriamos, ao longo de sua 

construgao, perder a vontade e o estimulo para dar-lhe leveza, para voar pelas 

ideias e pensamentos que serao produzidos para falar de vidas. Falaremos aqui de 

gente, de pessoas, que sao poesia porque imprevisiveis. Que sao beija-flores, 

porque tendo vivido ja mais de quarenta anos, ainda estao a buscar alimento para 

seus desejos, seus corpos, suas vontades, seus sonhos, seus sentimentos, seu 

prazer, sua felicidade. Incansavelmente!, Como um beija-flor, buscam tambem o 

aparelho reprodutor de seus companheiros, porque e muitas vezes la que se 

esconde/ ou se apresenta a ponta afiada e desejada do enigma: o prazer! Como um 

beija-flor tambem experimentam a imprevisibilidade, ja que nem sempre 

obtiveram/obtem exito nos seus pousos ou paradas. Como um beija-flor, se atraem 

pelas cores, pelo cheiro, pelas formas dos futuros (ou nao) amantes. 

Mas, o uso da cena nao se encerra na relagao com a experiencia dos nossos 

entrevistados. Tern a ver tambem com o que e e tern sido produzir esse trabalho. 

Sentimo-nos tambem um beija-flor, e como ele nao pretendemos fazer de cada 

encontro que nos foi possivel, o mais 'verdadeiro' momento que se e possivel ter. 

Sentimo-nos tambem um beija-flor, estranhos a cada flor da qual nos aproximamos, 

mas nem por isso pouco ou menos atraidos por elas. Correndo inumeros riscos de 

nao te-las dispostas a nos permitirem 'namorar' suas vidas, e quiga seus corpos, em 
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busca de suas vozes e das imagens que iriam construir de si e dos outros. Um beija-

flor que teve muitas flores a se fecharem mesmo ja tendo dado sinais de que 

poderiamos beija-las por alguns poucos ou varios instantes. 

Um beija-flor que parou durante o voo porque obrigado, que voou e nao 

conseguiu alimento, mas que ainda assim buscou outras flores para beijar. Um beija-

flor por saber que o que aqui sera exposto e tao fugaz quanta o beijo de um beija-

flor. Fugaz por ser apenas uma possibilidade de encontro, e nao o unico e mais 

verdadeiro resultado desse encontro. Fugaz, mas que fertiliza, engravida, deixando 

sua parte, levando tambem a de outrem, para depois parir um texto, uma escrita, 

uma narrativa, fruto desses encontros e desencontros. 

Encontrar cada entrevistado (flor) sempre foi motivo de tensao, de ansiedade, 

de inseguranca... Coisas de quern vai para um primeiro encontro. E cada um, a sua 

maneira, foi nos apontando o quanta as identidades sao fluidas, o quanta cada 

encontro e imprevisivel e o quanta somos prisioneiros do medo da incerteza, do 

novo, do desconhecido. Cada entrevistado se figurava vinculado a pelo menoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma 

identidade: preferir outros homens, ama-los, quere-los, deseja-los, como nos disse 

Felipe 4 ao falar das varias possibilidades que envolvem a sexualidade desses 

homens: o que nos une na grande maioria e apenas uma coisa: o desejo! Mas, alem 

disso, mesmo que ja soubessemos suas profissoes, idade, local de moradia ou de 

trabalho, nada mais nos possibilita a seguranca de conhece-los por inteiro, de 

enquadra-los em algo definido precisamente. 

E ainda assim, como um beija-flor, eles e nos nos identificamos com multiplas 

identidades, ao concordarmos, discordarmos, chorarmos juntos as dores, darmos 

boas risadas, sentirmos o silencio, criarmos interrogacoes sobre as tantas outras 

identidades que assumiamos ou poderiamos assumir. Quando entao o nosso lugar 

de 'representante da ciencia' se via fragilizado por eles terem o poder da fala ao 

construir identidades para si e para os outros/ as. Quando em varios momentos, nos 

narravam experiencias que diziam terem antes decidido nao nos falar sobre elas. E 

quais dessas identidades sao mais autenticas? Quais dessas imagens de si e dos 

outros sao mais confiaveis, mais verdadeiras? Nao buscamos essas definicoes 

4 Felipe nasceu em 1959, na cidade de Boqueirao-PB, e e o primogenito de uma familia de cinco 
filhos, tendo dois irmaos e duas irmas. Mora em Campina Grande desde os 15 anos, e hoje vive com 
a mae, que e viuva, e o irmao mais novo. E formado em Ciencias Socias pela UFPB (campus II). 
Suas entrevistas foram concedidas nas tardes de 17/06/2005 e 25/07/2005, no local de trabalho do 
mesmo. 
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ultimas, nem e este o nosso problema, porque nao acreditamos nessa possibilidade. 

E nosso/a leitor/a deve ja esta a se interrogar: qual e esse problema entao? Ate aqui 

sabemos muito pouco alem do beija-flor. 

O beija-flor e passaro aventureiro, movido pelo desejo, por varios desejos, e 

nessa movimentagao, vai nao so modificando as rotas de seus voos, mas vai 

retocando e (trans) formando sua plumagem, orientando seu beijo para flores 

variadas, lancando-se no uso de inumeros signos para a seducao. Eis nosso 

problema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a construcao de si enquanto sujeitos do desejo na vivencia do 

homoerotismo em Campina Grande/PB. E nos destinamos a discussao dos 

desejos que possivelmente mobilizam nossos entrevistados-beija-flores para a 

construcao/producao de alguns textos, praticas do discurso que fabricam a si 

e aos/as outros/as, na relacao com os codigos que Ihes sao apresentados pela 

cultura. 

Comecaremos nossa narrativa falando de um conceito importante para nos, 

que nosso/a leitor/a ira encontra-lo em varios momentos do nosso texto: o discurso, 

este que para nos e uma das dimensoes da linguagem, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA efetivagao do dizer e do 

dito, lugar de constituigao do sujeito e das formas linguisticas com valor de forga 

social, politica, bem como do entendimento mutuo (ARAUJO, 2004:10-11). 

Queriamos ressaltar que as falas a serem encontradas a seguir se pretendem 

nao como absolutas, acabadas, findas, como um corpo frio e imovel que caminha 

suspenso por uma pindaiba 5, que nao tern mais nome nem referenda a nao ser a da 

morte: morte da ideia, da pergunta, do corpo, do sujeito, da forga, da condigao de 

cada um/a. Mas se pretendem voos sobre e para a producao de significados das 

praticas que elegemos e construimos como objetos de nosso desejo pelas pessoas. 

Embora saibamos que as palavras interditam as ideias, porque nao se tern o 

direito de dizer tudo, que nao se pode falar de tudo em qualquer circunstancia, que 

qualquer um, enfim, nao pode falar de quaisquer coisas (FOUCAULT, 1996: 9) e que 

quando acabar essa escrita julgaremos pela necessidade de outras, essa primeira 

narrativa resulta em um texto indefinido e incompleto. Tal narrativa surge de varios 

incomodos e/ou estranhamentos, que nao serao aqui apresentados 

necessariamente em uma ordem cronologica ou hierarquica. O primeiro desses 

5 Pindaiba e um tipo de madeira fina, resistente e flexivel, que antes do uso do caixao, era usada no 
transporte do corpo dos mortos, estes que eram colocados em rede ou lencois amarrados a madeira 
e carregados nos ombros dos vivos. 
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incomodos foi causado pelo silencio academico em relacao aos sujeitos 

'homossexuais' em Campina Grande. 

Nao ha producao nas pos-graduacoes dos centros de humanidades das 

universidades publicas 6 de Campina Grande que se direcione para a pesquisa oral 

sobre/com homens que desejam homens e que tenham mais de quarenta anos. E 

como nos afirma Corazza (2002:111),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a pesquisa nasce precisamente da 

insatisfagao com o ja sabido. E aqui, com a insatisfacao de 'saber' que os homens 

que preferem homens nao tern feito parte das preocupacoes daqueles/as que 

compoem o espago da producao de conhecimento sobre o mundo e por isso, sobre 

os sujeitos. Passamos a saber que, para a propria academia campinense, ate 

entao 7, esses sujeitos sociais nao se apresentava como dignos e atraentes da 

atencao dos/as representantes dos Centros de Humanidades. Sera que nao seriam 

eles sujeitos 'sociais'? Sera que nao seriam eles seres 'humanos'? O que nos causa 

espanto, porque um dos trabalhos considerados mais importantes e pioneiros no 

que tange a uma producao seria, foi produzida e quase publicada, por um sociologo, 

Jose Fabio Barbosa da Silva, orientando de Florestan Fernandes e aluno da Escola 

de Sociologia e Politica de Sao Paulo, ja em fins da decada de 1950 8. 

O/a nosso/a leitor/a podera esta pensando que mais estranhamento causa 

uma mulher se incomodar com tais observacoes, e se interessar em pesquisar sobre 

homens, e homens que nao preferem nem desejam mulheres; homens com mais 

idade do que a sua 9. Pois bem. Eis um segundo estranhamento e tambem 

incomodo: o fato de sermos a mais nova de uma familia de quatro filhos e duas 

6 Fizemos uma pesquisa pela Internet nos sites oficiais da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), Universidade Estadual da Parafba (UEPB) e Universidade Federal da Paraiba (UFPB) entre 
setembro de outubro de 2004, quando estavamos a construir nosso projeto para a selecao do 
Mestrado em Sociologia da UFCG. Dai nossa afirmacao. 
7 Alem do nosso trabalho, um colega de nossa turma de mestrado, Martinho Tota Filho Rocha de 
Araujo, tambem defendeu uma dissertacao sobre o tema, tendo como titulo Identidades 
Fragmentadas: cultura e sociabilidades homoemticas em Campina Grande. Seu trabalho tern como 
objeto os espacos de sociabilidade e lazer para o publico homoerotieo em Campina Grande. 
8 O trabalho de Barbosa da Silva passou quase meio seculo no esquecimento. Depois de uma intensa 
procura empreendida por James Green, inspirada pela leitura de uma reportagem no jomal Lampiao 
da Esquina na edicao de numero 11, em abril de 1979. o artigo intitulado: "Homossexualismo: duas 
teses academicas", se referia a um artigo e a tese de mestrado de Jose Fabio Barbosa da Silva. O 
primeiro havia sido publicado pela revista Sociologia da Fundacao Escola de Sociologia e Politica de 
Sao Paulo em 1959, e a dissertagao, que depois Green descobrira sendo uma monografia produzida 
em 1958, e que havia sido programada para ser publicada em ,1964 pela Faculdade de Filosofia de 
Universidade de Sao Paulo, mas foi retirada da grafica 'para revisao'. E Green so pode publica-la em 
2005 por ter conseguido contactar e entrevistar Barbosa da Silva. Cf. GREEN & TRINDADE, 2005. 
9 Nao e tao comum que mulheres pesquisem sobre homens homoeroticamente desejantes. E isso e 
tambem perceptivel ao observarmos que os escritos que nos serviram de referenda para nosso 
trabalho, o numero de autoras e bastante discrepante do numero de homens. 
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filhas apenas, numa cidade de interior da Paraiba, onde a masculinidade, a 

virilidade, a 'macheza', a forca sempre foram destacadas. 

E ainda, ser a cacula e questionar os direitos diferenciados e privileges dos 

irmaos mais velhos nos rendeu tambem o adjetivo de 'menina danada', que 'so quer 

ser igual aos homens', tendo em vista que apenas os homens podem e 'conseguem' 

questionar, ja que a ideia de racionalidade cartesiana tern como seu representante 

maior o homem, e nao a mulher. E mesmo com todo esse destaque a forca, a 

virilidade, a masculinidade, a 'macheza', a racionalidade, nao entendiamos muito 

bem por que um dos nossos irmaos era tao vigiado e cobrado por nao gostar de 

cavalos, de vaquejada, de falar 'palavroes'; nao gostar de beber e se embriagar, de 

estar com varias namoradas ao mesmo tempo; cobrado pelas suas maos que 

bailavam (e bailam) no ar ao se expressar. Nao entendiamos tambem por que tantas 

reclamacoes por ele gostar de cozinha, de voleibol, de grupos de dancas, de 

enfermagem, de casa; ao passo que nos era questionado (enquanto mulher) o gosto 

por cavalos, fazenda, vaquejada, bebida, 'palavroes', futebol e rua. 

E dai nos perguntamos: o que acontecera entao com nossos lugares de 

sujeito? Por que ele teria quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se obrigar a andar a cavalo, ir para a fazenda, tomar 

vinho e no outro dia reclamar do gosto terrivel na sua boca e a ressaca maldita? E 

por que nos (por sermos mulher) teriamos que nos obrigar a estar em casa, a cuidar 

da cozinha, da louga, a nao questionar os homens? Teriamos nos nascidos 

literalmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA invertidos? Tendo em vista que invertido10 e um dos termos usados para 

referir-se aos sujeitos que seu corpo de homem e portador da sexualidade feminina, 

ousamos fazer entao esse trocadilho, partido da vigilancia e questionamentos sobre 

nosso comportamento e do nosso irmao, tendo em vista que nao ocupavamos as 

posicoes de sujeito exigidas culturalmente, por nossa cultura, em relacao as nossas 

identidades sexuais. Ocupavamos posicoes. Mas seriam estas invertidas posicoes? 

Eis um estranhamento resultado da danca de nossas identidades com as 

nossas subjetividades! Pensar sobre estas identidades e subjetividades. 

Quando falamos em identidade, a entendemos como sendo as posigdes que 

assumimos e com as quais nos identificamos (WOODWARD, 2005:55), ou ainda 

como afirma Silva (2005:75,76), a identidade e a referenda, e o ponto original 

relativamente ao qual se define a diferenga. Nos assumimos e nos identificamos em 

invertido e um dos termos usados peia Sexologia no seculo XIX. Cf. Costa, 1995: 129. 
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algumas posicoes-de-sujeito, que nao sao fixas nem trans-historicas. Como nos 

afirmara nosso orientador Albuquerque Junior: naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA somos nada, mas estamos 

sempre alguma coisa. Ou como nos diria Hall (2005:104), a identidade e um desses 

concertos que operam 'sob rasura', no intervalo entre a inversao e a emergencia: 

uma ideia que nao pode ser pensada da forma antiga (essencialista, na fixidez trans-

historica do sujeito), mas sem a qual certas questoes-chave nao podem ser sequer 

pensadas. 

Sendo assim, o conceito de identidade por nos defendido, nao e um conceito 

essencialista, mas um conceito estrategico e positional. E mesmo com todos os 

riscos que corremos ao utilizar o conceito de identidade, tendo em vista sua forte 

filiagao as propostas essencialistas para se pensar o sujeito, ainda assim 

acreditamos que seja um conceito interessante se utilizado agora em suas formas 

destotalizantes e desconstruidas, significando um ponto de sutura, entre, por um 

lado, os discursos e as praticas que tentam nos "interpelar", nos falar ou nos 

convocar para que assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de 

discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem as 

subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode falar. As 

identidades sao, pois, pontos de apego temporario as posigoes-de-sujeito que as 

praticas discursivas constroem para nos. Elas sao o resultado de uma bem-sucedida 

articulagao ou "fixagao" do sujeito aos fluxos do discurso (HALL.,2005:112). 

Por isso podemos falar nas tensoes entre as identidades que assumimos, 

tendo em vista muitas vezes nos identificamos com posigoes-de-sujeito que 

precisam ser negociadas, comercializadas e que entram em conflito. E pensar 

nesses conflitos, e tambem pensar nas subjetividades, que entendemos como a 

compreensao que temos do nosso eu... envolve os pensamentos e as emogdes 

conscientes ou inconscientes que constituem nossas concepgoes sobre 'quern nos 

somos'. A subjetividade envolve nossos sentimentos e pensamentos mais pessoais 

(WOODWARD, 2005:55). 

Concordarmos com tais definicoes e nos apartarmos da explicacao 

essencialista de que existe um conjunto cristalino, autentico, de caracteristicas que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

todos/as partilhamos e que nao se altera com o tempo. Por mais que tenhamos um 

jardim florido de possibilidades de identidades que nos sao apresentadas como as 

ditas 'normais' e as 'anormais', 'corretas' e as 'incorretas', 'verdadeiras' e as 'falsas', 

nossa identificagao, ou seja, o processo pelo qual nos identificamos com os outros, 
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seja pela ausencia de uma consciencia da diferenga ou da separagao, seja como 

resultado de supostas similaridadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (WOODWARD, 2005: 18), e relational, inclusive 

os significados destas identidades sao tambem relacionais porque historicos. 

Inicia-se o que seria nosso terceiro estranhamento e incomodo: a vigilancia 

acirrada para com os homens que demonstram sensibilidade e afeto, choro, 

cuidados com o/a outro/a, fragilidade, medo, fraqueza. Anteriormente definiamos 

que as identidades nao sao fixas, embora ao falarmos em identidades estejamos a 

estabelecer referenciais que se posicionam como a norma, ou nas palavras de Silva 

(2005:75) isso reflete a tendencia a tomar aquilo que somos como sendo a norma 

pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que nao somos. Entao, ser sensivel, 

educado, emotivo, necessariamente definiria esses homens como nao homens, 

como 'mulherzinha', como viado, como gay? Ser mulher e se intrometer entre os 

homens, gostar de esportes que exigem forca, espacos sociais que sao destinados 

aos homens, ter posturas ditas fortes, faria que essa mulher nao fosse mulher, ou 

fosse sapatao, macho-e-femea? 

Pensar sobre tais questionamentos nao e tarefa facil, tendo em vista que as 

posicoes e julgamentos erguidos sobre nossas praticas enquanto sujeitos, tern como 

referential primeiro o masculino, pautado no modelo ocidental, cristao, burgues, 

europeu, heterossexual, monogamico e falocentrico. Sendo assim, seria (e) lugar 

comum, para a maior parte de nos, entender a sexualidade a partir do chamado two-

sex model, que parte do principio de que existe um dimorfismo radical e original da 

sexualidade. (COSTA: 1995,101-103). 

Mas, o que se apresenta em grande medida como lugar comum (o modelo 

two-sex model), tambem tern sua historicidade, tendo em vista que durante dois 

milenios, o modelo que dominou o pensamento anatomico foi o one-sex model, e 

nesse modelo a mulher era entendida como sendo um homem invertido: o utero era 

o escroto feminino, os ovarios eram os testiculos, a vulva um prepucio, e a vagina 

era um penis. Antes do rwo-sex model a diferenga entre homens e mulheres era 

percebida, mas nao era explicada pela diferenga originaria dos sexos. 

E se a partir do seculo XVIII a Sexologia, depois das suas provas cientificas, 

passa tambem a concordar com os filosofos e moralistas do lluminismo os quais 

defendiam que naturalmente homens e mulheres eram diferentes pela 

particularidade sexual, a identidade sexual torna-se um destino: ter um penis ou uma 

vagina seria a bussola do destino dos sujeitos. Dai, a sexualidade masculina, tida 
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como a ' n o r m a ' , provem de um 'insiinto' cujo objeto natural seria o outro sexo: 

surge o conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA heterossexualidade tambem em fins do seculo XIX para 

descrever esta normalidade que postulava uma diferenga radical entre os sexos. Ao 

mesmo tempo em que ligava de modo indissoluvel a identidade sexual e a 

identidade de genera, ligava-se de maneira irredutivel aspectos associados ao 

biologico, a fungao e ao prazer sexual (identidade sexual) a aspectos sociais e 

culturais que distinguem o masculino e o feminino (identidade de genera) 

(COSTA: 1995, 248; SILVA: 1999, 91-92), ambos circunscritos nos nossos corpos. 

Falamos da heterossexualidade e nosso/a leitor/a deve outra vez esta 

envolvido em questionamentos, tendo em vista que ainda nao nos referimos a 

homossexualidade, termo criado desde finais do seculo XIX 1 2 e utilizado 

costumeiramente, desde entao, para se referir as praticas sexuais entre homens 1 3 , 

os quais elegemos enquanto nosso objeto. Alias, esta e a primeira vez que aqui 

usamos o termo. E nao queriamos que nosso/a leitor/a pensasse que foi por 

inocencia, displicencia ou casualidade. 

Nao acreditamos que nao seria possivel para nos construir e justificar a 

produgao de um trabalho academico sobre homens que desejam, amam, gostam, se 

apaixonam, odeiam e sofrem por outros homens, sem antes apresentar os 

incomodos que inspiraram nossa pesquisa, sem antes questionar os 

posicionamentos da propria academia em relagao a estes sujeitos, sem antes pensar 

sobre o lugar reservado aos que se posicionam nas identidades de homem e mulher, 

praticantes (ou nao) de uma sexualidade tida como 'normal', porque culturalmente 

estabelecida como 'norma' num determinado tempo e espago. 

1 1 Uma discussao recente e interessante sobre a construcao social da masculinidade como a 
identidade hegemonica e naturalizada, e feita por Oliveira (2004). 
1 2 O termo homossexual foi criado pelo medico hungaro Karoly Maria Benkert em 1869, mas so 
entrara para a linguagem corrente dos franceses e ingleses na decada de 1890. Benkert cria o termo 
com o intuito de marcar uma forma distintiva de sexualidade, uma variante benigna da potente mas 
impronunciada e mal definida nogao de 'sexualidade normal'. Cf. Weeks, 1999 apud Louro, 1999: 62; 
Costa (1995: 158, 173-182), FRY, Peter & MACRAE, Edward: 1985, 62; BADINTER: 1993, 103. 
1 3 No dicionario Aurelio, homossexualidade e relative a afinidade, atragao e/ou comportamento 
sexuais entre individuos do mesmo sexo. In. Dicionario Aurelio Eletronico. Seculo XXI. Versao 3.0. 
Novembro de 1999. Note-se que nao ha especificacao quanta a ser a pratica dos homens, ja que 
coloca individuos do mesmo sexo, portanto, tal termo e tambem utilizado para se referir as mulheres 
que tern afinidade, atracao ou desejo, praticas sexuais com outras mulheres. Mas, a linguagem para 
nos nao e neutra nem natural, como discutiremos a seguir, portanto, observamos o radical do termo 
que e homo, e portanto, nos incomodamos com o uso dessa definicao tambem quando direcionada 
as mulheres, por pensar que reproduz a centralidade do masculino nas significacoes das nossas 
praticas. 
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Portanto, a producao da identidade chamada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homossexual tern como 

referenda outra identidade, a heterossexual. E embora o termo homossexualidade 

tenha sido criado primeiro do que heterossexualidade, e esta ultima que e 

circunscrita como a pratica 'normal1, e portanto, a homossexualidade e reservado o 

lugar da anti-norma, uma descricao medico-moral, num caminho inverso do proposto 

por Benkert. Sendo assim, ambos os termos estao associados a significados 

bastante definidos e sacralizados na nossa cultura, o que nos levara a outras 

escolhas. 

E se para nos referirmos aos nossos entrevistados, comecamos por narrar a 

nossa invencao de construi-los enquanto beija-flor, como ja justiftcamos 

anteriormente, em termos teoricos, para alem da leveza e dor de ser beija-flor, 

optamos por abrir mao dos termos homossexual, homossexualidade e escolhemos 

entao usar o termo homoerotico14 (e seus radicals) sempre que nos referirmos a 

esses homens que mantem relacoes afetivas, sexuais, lascivas com outro (s) do 

mesmo sexo que o seu; a homens que gostam, desejam, amam e se reladonam 

sexualmente com homens. Tal escolha e consoante com as ideias de Costa (1992), 

tendo em vista que defendemos, como ele, que a linguagem nao e algo neutro, mas 

que e a partir dela que alguns discursos sao tornados como verdade e se colocam 

na episteme 1 5 das sociedades, 'no verdadeiro'; e partir da linguagem que atribuimos 

significados ao mundo e estabelecemos quais desses significados sao genuinos ou 

nao. 

Por isso, usar homossexual e/ou homossexualidade seria materializar toda 

negatividade e preconceito associados aos termos (COSTA: 1992; 

FOUCAULT,1996), ratificando-os como natural e transcendente, vinculado a 

anormalidade, a doenga, ao mal, ao pecado, a monstruosidade; seria destruir a 

possibilidade de ve-los como multiplos, como beija-flor, que nao so muda a 

plumagem como muda tambem seu objeto de desejo e as relacoes que estabelece 

com esses objetos. 

Segundo Costa (1992:25,77), o termo homoerotismo foi historicamente empregado com sentido 
proprio, distirtto de homossexualidade, por Sandor Ferenczi (1970), em um trabalho definido por 
Costa como um dos melhores estudos sobre o tema produzidos pela literatura psicanalltica. Freud 
dara assentimento ao termo. 
1 5 Foucault usa a palavra episteme para designar 'o conjunto basico de regras que governam a 
producao de discursos numa determinada epoca' (Sheridan, 1980, p. 209 Apud VEIGA-NETO, 1995: 
23). 
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Como partimos da premissa da historicidade dos concertos, pensarmos nos 

variados significados e interesses que marcam a criacao, a veiculagao, o 

silenciamento dos mesmos. E mais: ao usarmos o termoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homoerotismo, praticas 

homoeroticas, os homoeroticamente desejantes 1 6, nao temos o objetivo de 

estarmos, outra vez, usando uma palavra com pretensoes a validade universal e 

essencial dos sujeitos. Quando empregarmos entao a palavra homoerotismo, 

estaremos a utilizando nos termos propostos por Costa (1992:22), nos referindo 

meramente a possibilidade que tern certos sujeitos de sentir diversos tipos de 

atragao erotica ou de se relacionar fisicamente de diversas formas com outros do 

mesmo sexo bioldgico. Seu uso nos obriga a revermos o modo como pensamos o 

fenomeno da atragao pelo mesmo sexo, ultrapassando a extensao e significagoes 

habituais do conceito homossexualidade. 

Mas este e ainda um trabalho que se pretende academico. E a academia nos 

exige o seguimento de algumas regras e caminhos para nossas narrativas tambem 

sejam consideradas significativas e valorativas para a instituigao. Por isso, 

queriamos retomar uma das nossas rotas: a academia e sua relagao com nossos 

entrevistados, tendo em vista algumas mudangas de rota tambem foram necessarias 

antes de estarmos a produzir esse texto, seja devido aos resultados da pesquisa ou 

suas impossibilidades. 

Antes de sairmos em busca dos nossos entrevistados, nossa ideia primeira 

era trabalhar com fontes escritas (jornais e processos criminais) entre as decadas de 

1970-80. A escolha pelas fontes esta ligada a uma experiencia anterior com jornais, 

revistas e processos criminais, quando fizemos parte de um projeto de pesquisa 

intitulado Cidades e Cultura na Paraiba - 1900 - 195017, com um sub-projeto 1 8 que 

se propunha de discutir e analisar o discurso dos letrados paraibanos referentes a 

modernidade e a modernizagao em Campina Grande-PB, tendo em vista que as 

pesquisas ou escritos sobre a imprensa paraibana se orientavam, na epoca, muito 

1 6 Embora Costa (1992) use a expressao homoeroticamente inclinado, ressignificamos e preferimos 
homoeroticamente desejante depois de uma observacao pertinente de nossa amiga Eronides Donato 
quando a mesma nos alertava que a ideia de inciinagao favorecia a uma referenda ao ereto, correto, 
sem desvio, em riste. Entao, outra vez poderiamos estar ratificando o lugar dos homens desejantes 
de homens como aqueles que tern praticas desviantes e nao-linear. 
1 7 Cf. SOUZA, Fabio Gutemberg B. de. Cidade e Cutturas na Paraiba - 1900 - 1950. Projeto de 
Pesquisa - PIBIC. UFPB. Campina Grande, 2001. Devido a participacao de pessoas que trabalham 
com recortes temporais e tematicas diferentes, este projeto passou a ser intitulado Historia, Cultura e 
Sociedade. 
1 8 Nosso sub-projeto tinha como titulo Imprensa: Projetos E Utopias Dos Letrados Paraibanos - 1900-

1950. 
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mais para a catalogacao e descricao , ainda nao havendo estudos sobre os 

discursos que circulavam nos mesmos. Dai surgiu nosso projeto de mestrado, agora 

direcionado para sujeitos homoeroticamente desejantes, ja que tambem nao ha 

nenhuma pesquisa sobre os discursos veiculados pelos jornais acerca das praticas 

homoeroticas no periodo ao qual nos propomos tratar, decadas de 1970 e 1980. 

Mantivemos esse mesmo recorte temporal (1970-1980), so que mudancas de 

rota e de voos, portanto, estavam para acontecer, e elas se relacionam com as 

fontes a serem utilizadas. Abandonamos a ideia de continuar a pesquisa em jornais 

e processos criminais apos o alerta pertinente do nosso orientador sobre o que 

possivelmente irlamos encontrar nelas, como de fato ja haviamos encontrado em 

algumas pesquisas iniciais: um discurso marcado pela discriminacao, pelo 

preconceito, e por falas comprometidas com a protecao da moral hegemonica, que 

tambem era (e) heterossexual, monogamica e crista. Assim, as falas encontradas 

nos jornais nao trariam muita novidade sobre os homens que tinham praticas 

homoeroticas e sua relacao com o Movimento Homossexual. 

Nosso trabalho continuou direcionado para pensar os processos de 

significacao a partir da producao de discursos, so que agora, a partir de entrevistas, 

numa tentativa de ouvir como alguns homens homoeroticamente desejantes 

constroem a sua relacao com a sexualidade, com o corpo, com o Movimento 

Homossexual em Campina Grande, as varias identidades que produzem e se 

identificam, como constroem a si e aos (as) outros (as). E para isso, escolhemos 

entrevistar 2 0 de 10 a 12 homens (flores) que fossem de Campina Grande ou que 

vivessem aqui (nesses jardins) entre as decadas de 1970/1980, que tenham de 

quarenta anos acima, e que de alguma forma tenham tido contato com o Movimento 

Homossexual. 

Nessa escolha, nao priorizamos formacao intelectual, classe social, profissao, 

ter assumido suas preferencias sexuais ou nao. O que nos foi prioritario foi a idade 

(acima de 40 anos) e a residencia em Campina Grande nas decadas de 1970-1980, 

porque nossa ideia inicial era estudar o Movimento Homossexual aqui em Campina 

e a relacao de alguns homens homoeroticamente desejantes com o mesmo, no 

1 8 Cf. ARAUJO, 1983; 1986. 
2 0 As entrevistas foram realizadas em dias e horarios determinados por nossos entrevistados. Alem 
disso, tambem eles escolheram o local, que foi suas casas ou local de trabalho. 
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sentido de pensar sobre como a relacao dos mesmo com o Movimento interferiu, 

possibilitou, interveio (ou nao) na construgao de si. 

Conseguimos contactar dez homens, e destes, sete se disponibilizaram para 

a entrevista. Chegamos a ter algumas experiencias instigantes: atraves de um 

amigo, fizemos contato numa sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2005, as 16 horas, 

com um possivel entrevistado, o qual chamaremos de Kardec 2 1. Ele prontamente 

afirmou aceitar contribuir com nosso trabalho e marcou nosso primeiro encontro para 

o dia 18 de dezembro de 2005, as 8 horas, na sua casa, e disse que estaria 

disponivel ate as 11:00h, ja que apos as 12:00h teria um compromisso e sairia de 

casa. No dia e hora marcados, estavamos ja de frente a sua casa, e ao ligarmos 

para avisar que haviamos chegado, para nossa surpresa (e por que nao dizer 

tristeza?), nosso 'possivel' entrevistado (flor) atende e diz que nao podera ser no 

domingo porque estava de saida. E dai, marcou para a terca-feira, dia 20/12/05, a 

partir das 14 horas. 

Quando tentamos falar com ele na terca-feira, para avisarmos que estavamos 

de saida, ele nao atende mais o celular. Tentamos por dois dias seguidos, mas tudo 

em vao. Retornamos ao solo! Cansados e sem muito estimulo para outra vez bater 

as asas. Procuramos nosso intermediador, e pedimos para ele verificar se Kardec 

havia desistido. E a resposta foi positiva:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Ele nao esta com a cabega boa para falar 

sobre essas coisas! Ele esta meio perturbado 'espiritualmente,22 em relagao a vida 

amorosa e sexual dele!" 

Dissemos antes que a experiencia com Kardec nos instigou. Alem da tristeza 

por mais uma flor (entrevistado) nao beijada, mesmo tendo apresentado sinais de 

que nosso beijo aconteceria, Kardec nos fez pensar o quanto a producao academica 

e contingente, e o quanto os/as cientistas sociais se imbricam nessa teia que e 

tentar estudar os homens e as mulheres, teia esta tao difusa e emaranhada quanto o 

aparelho reprodutor de uma flor, ou o caminho ate chegar a ele. Mesmo a academia 

pretendendo, a partir de alguns referenciais 2 3, ser produtora de 'verdades absolutas' 

O acesso a Kardec foi possivel atraves do mesmo colega de trabalho que nos apresentou a Da 
Vinci. Kardec e cabeleireiro, nasceu em 1962, mora com a mae e uma sobrinha, no bairro do Itarare, 
antes parte componente do bairro Catole, proximo ao Estadio Amigao. 
2 2 Nosso interlocutor nos asseverou que Kardec estava frequentando o Espiritismo Kardecista e que 
dessa aproximacao com o Espiritismo, estava sempre se questionando em relacao a sua pratica 
sexual, o que nao era uma relacao tranquila. 
2 3 Aqui falamos do referencias da Ciencia Moderna Ocidental. 
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e absolutizantes, suas produgoes sao construidas, ressignificadas, (re) vistas, (trans) 

formadas, (re) visitadas. 

Falamos acima tambem sobre o voo pela rota do tempo, e a escolha por esse 

recorte temporal (1970-1980) tern a ver com o fato de que e so a partir da decada de 

1960 que o referido Movimento Homossexual 2 4 se torna mais visivel e 

institucionalizado 2 5, e aqui no Brasil, apenas a partir da decada de 1970. Como a 

principio tinhamos a pretensao de analisarmos o Movimento Homossexual em 

Campina Grande-PB e a possivel relacao de alguns homoeroticos com o mesmo, 

dai a escolha por essa rota do tempo. 

Ja que estamos falando do Movimento Homossexual, tambem 

ressignificada foi a hipotese de discutirmos sobre a relagao dos nossos entrevistados 

com o mesmo, outra vez mudanga na diregao do nosso voo, mudanga na relacao 

com nossos entrevistados. Partimos da ideia de que o movimento chegou sim a 

Campina Grande, mesmo que tenha sido apenas atraves de jornais, revistas, pegas 

de teatro 2 6 , posto que nao havia nenhum grupo organizado por homens e mulheres 

com praticas homoeroticas, como ate hoje ainda nao ha nenhum grupo reconhecido 

e institucionalizado na cidade 2 7, e que por isso mesmo seria importante fazermos 

uma discussao mais especifica sobre o Movimento aqui em Campina. Mas, o fato de 

nao ter tido nenhum grupo organizado na cidade, acabou dificultando nosso objetivo 

inicial, e ja na nossa qualificagao, a professora Marilda Menezes nos alertava sobre 

a dificuldade dessa alternativa. 

Embora todos os nossos entrevistados saibam do que se trata quando 

perguntamos sobre o Movimento, embora alguns afirmem a importancia do mesmo 

para algumas conquistas e novos lugares para os que tern praticas homoeroticas, 

nenhum deles teve participagao efetiva em nenhum grupo, embora afirmem que 

Tal movimento depois viria a ter a sigla GLS que significa Gays, Lesbicas e Simpatizantes, que em 
1995 seria ampliada para GLST, quando no Setimo Encontro Brasileiro de Lesbicas e Gays, os 
Travestis reivindicaram sua participagao no movimento. Cf. GREEN, 2000b: 292-293. 
2 5 Sobre o Movimento Homossexual, ver tambem GREEN, James N. 2000a. MACRAE, Edward, 1990. 
TREVISAN, Joao Silverio, 2000. 
2 6 Tres dos nossos entrevistados (Felipe, Oxumare e Xango de Campina) comentam a vinda para 
Campina Grande na decada de 1970 da pecazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Greta Garbo: quern diria acabou no Iraja e outra peca 
chamada Le Girls. Segundo eles, ambas lotaram o teatro. 
2 7 Tivemos conhecimento que ha uma tentativa ainda embrionaria de criar um grupo, a Associacao 
Campinense pelos Direitos dos Homossexuais. As reunioes sao feitas no Sindicato das Prostitutas 
porque ainda nao possuem sede propria e conta ainda com poucos participantes. 
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tinham acesso aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lampiao da Esquina , a algumas revistas, outros escritos e 

reportagens sobre o assunto. Descartamos a centralidade do Movimento 

Homossexual nas nossas discussoes por nao ter havido nenhum grupo 

institucionalizado em Campina Grande e pela nao filiagao dos nossos entrevistados 

a qualquer grupo. 

Todavia, essa nao participacao efetiva em grupos institucionalizados nao 

signifies para nos como ausencia de relagao com o Movimento, ou neutralidade em 

relagao a ele. Todos se referem ao Movimento, seja identificando-se ou negando 

qualquer identificagao, para tanto a producao de si enquanto sujeitos, as posigoes-

de-sujeito que nossos entrevistados assumem, as identidades que tomam para si, 

tambem estao envolvidas no processo de significagao das praticas discursivas 

produzidas a partir do Movimento. Por isso a importancia de contextualizarmos um 

pouco a militancia 'homossexual1. 

Tendo em vista a grande referenda dos Estados Unidos para o Movimento 

Homossexual, e importante ressaltar que la, 

os gays ja haviam se organizado antes dos anos 1960, com a criagao da 
Mattachine Society (Sociedade Mattachine), inspirada na Societe Mattachine, uma 
fratemidade musical secreta medieval-renascentista. Esse grupo apresentava uma 
caracteristica especial: seus musicos tocavam mascarados em protestos 
campesinos contra a opressao. Sob o olhar de Harry Hay, fundador do grupo norte-
americano, a conexao entre seu grupo e o trances nao oferecia duvida: "(...) nos, 
gays dos aos 50, tambem eramos um povo mascarado, desconhecido e anonimo 
(..J" (BERUTTI, 2002:24). 

Mas enquanto militancia os homens com praticas homoeroticas so terao 

uma maior aparigao no cenario mundial e se organizarao com um fim politico, na luta 

por seus direitos, a partir da decada de 1960. Para essa organizagao e aparigao, a 

noite de 27 de junho de 1969 e os cincos dias que se seguiram foram momentos 

decisivos. Nessa noite, no numero 53 da Christopher Street, no Greenwich Village 

em Nova York, o The Stonewall Inn, bar gay comprado em 1966 por tres homens da 

O numero zero do Lampiao da Esquina foi publicado no Rio de Janeiro em abril de 1978, era 
mensal, tinha formato tabloide com 20 paginas ilustradas com fotos, desenhos e caricaturas, com 
tiragem inicial de 10 mil exemplares, logo alcancou 15 mil exemplares vendidos. Foi inicialmente 
financiado com recursos dos proprios editores e contou com a ajuda de cerca de 12 mil 
homossexuais de todo Brasil, que, contatados, contribuiram financeiramente para o jornal ser 
lancado.eram responsaveis por sua publicacao os jornalistas Adao Costa, Aguinaldo Silva, Antonio 
Chrysostomo, Clovis Marques, Francisco Bittencourt, Gasparino Damata, Joao Antonio Mascarenhas, 
o pintor Darci Penteado, o critico de cinema Jean-Claude Bernadet, o escritor e cineasta Joao Siverio 
Trevisan e o antropologo Peter Fry. Em julho de 1981 saiu seu ultimo numero, o 37. Cf. 
ALBUQUERQUE JR & CEBALLOS (2002: 309) apud SANTOS, Rick e GARCIA, Wilton (org), 2002. 
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Mafia 2 9 , teve a pior batida policial de sua historia as 1:20h da madrugada, o que 

culminou com seu fim. Seus clientes e transeuntes, que variava dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA street queens a 

sofisticados moradores do East Side, decidiram revidar o ataque da policia com uma 

serie de revoltas durante cinco dias, decidiram entao reclamar pelo fechamento de 

um dos seus espacos de desejo, de um de seus espacos de efetivacao do desejo. 

Um ano depois, com a intengao de comemorar as revoltas de Stonewall, a passeata 

do Orgulho Gay tomou conta das ruas de Nova York30 Sendo assim, ao longo dos 

anos, Stonewall se tornou sinonimo de resistencia contra a opressao; foi noticiado e 

incentivou a formacao de grupos na America Latina nos anos seguintes, 

preocupados entao com a construcao de espacos onde pudessem se organizar para 

melhor pensar sobre a luta por seus direitos. 

O que diz respeito ao Brasil, o receio da repressao por parte do governo 

militar, que censurava moralmente a imprensa limitando as referencias ao 

homoerotismo, o que causava o medo de ser confundidos com grupos clandestinos 

de esquerda, fez com que as publicacoes do Snob 3 1 (1963-1969) e seus imitadores 

fossem estancadas ainda em fins da decada de 1960. O Snob era um boletim 

mimeografado que foi publicado no Rio de Janeiro, o qual trazia colunas de fofocas 

e homens vestidos de mulher nas capas, inspirando a publicacao de outras 30 

revistas no Rio de Janeiro e no resto do pais. 

Apenas em 1978, quando se ensaia a abertura politica apos quase vinte anos 

de ditadura militar, teremos no Brasil, uma retomada de publicacoes destinadas ao 

publico homoeroticamente desejante, de forma mais efetiva, com o jornal Lampiao 

da Esquina, criado por um grupo de intelectuais e escritores do Rio de Janeiro e Sao 

Paulo. Nesse mesmo periodo, alguns eventos foram organizados para a discussao 

de assuntos do interesse de homens e mulheres com preferencia pelo mesmo sexo 

biologico que o seu, como por exemplo, um debate ocorrido no Departamento de 

Ciencias Sociais da Universidade de Sao Paulo em 6 de fevereiro de 1979, 

2 9 The Stonewall Inn tinha bastante popularidade e era muito iucrativo para seus donos, que 
chegaram a faturar numa noite normal de sexta-feira 5 mil dolares. Isso se devia, segundo Berutti 
(2002: 25), ao fato de ser o unico bar da cidade em que gays podiam dancar; as batidas policiais 
eram menos constantes que nos outros bares, tendo em vista que os policiais da 6° Distrito Policial 
eram pagos pela Mafia, que avisava quando as batidas iriam acontecer. Alem disso, era ponto de 
venda de drogas e prostituicao masculina. 
3 0 Para uma descricao mais completa sobre Stonewall, cf. DUBERMAN, Martin. Stonewall. Nova 

York: Plume, 1994 apud BERUTTI, 2002. 
3 1 O Snob tambem inspirou a formacao da Associacao Brasileira da Imprensa Gay, que durou de 

1967 a 1968. Cf. Idem. p. 281. 
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promovido para discutir sobre a organizacao das 'minorias' brasileiras, em referenda 

as mulheres, negros, povos indlgenas e homoeroticos, que contou com a 

participacao dos editores dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lampiao e a estreia do Somos: Grupo de Afirmagao 

Homossexual, primeiro grupo homoerotico, formado por estudantes, intelectuais, 

bancarios e escriturarios de Sao Paulo, que comecaram a se reunir semanalmente 

em 1978. 

Na Paraiba, o grupo E Nos Tambem, de Joao Pessoa, criou a producao 

cinematografica Baltazar da Lomba (1978), tematizando a perseguicao de um 

homoerotico pela Inquisicao no seculo XVI (TREVISAN, 2000:291-303). E assim, 

com tantos pousos que remetem a voos de outrora (decada de 19750/60/70), nao 

estamos querendo explicar o presente a partir do passado, mas acreditamos ser 

valido pensar sobre alguns acontecimentos que vao favorecer/possibilitar algumas 

das narrativas dos nossos entrevistados. Acontecimentos que para alguns sujeitos 

com praticas e preferencias homoeroticas significara mais visibilidade, ou como era 

comum se dizer nas decadas de 1970/1980, que saissem do armario, que pudessem 

nao so ter mais visibilidade e dizibilidade, mas que tambem pudessem reivindicar 

seus direitos (ou acreditar nisso), e entre eles a possibilidade de exercitar seus 

desejos: ao menos teoricamente essa era a proposta do Movimento. 

Nossa leitura do Movimento entao, nao sera sua existencia e 

institucionalizacao em Campina Grande, como ja falamos anteriormente. Mas como 

ele aparecera nas narrativas das nossas flores-informantes quando estas estiverem 

a se construir, no exercicio da producao de si, de suas identidades, na relacao com 

os codigos da masculinidade. E suas narrativas nos apontaram para a multiplicidade 

de leituras que sao feitas do Movimento Homossexual, porque mesmo que nenhum 

entrevistado tenha participado efetivamente do mesmo, isso nao os impediu de 

formular opinioes, contraditorias as vezes, fazer juizos de valor, relembrar leituras e 

experiencias que foram possibilitadas pela existencia do Movimento 3 2. Multiplicidade. 

E ja que trabalhamos com homens com mais de quarenta anos que falam das 

suas experiencias (nao apenas as recentes), e escolhemos o recorte temporal entre 

1970 e 1980, essas primeiras expressoes nos fazem pensar no quanto lidar com o 

passado nos envolve, outra vez, numa teia de multiplicidades, de imprevisibilidade e 

de incertezas, assim como os voos e paradas do beija-flor. Ou como nos alerta 

3 2 Num outro momento nos deteremos mais precisamente sobre as narrativas das nossas flores-

informantes em referencia ao Movimento Homossexual. 
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Lowenthal (1998:73):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Conhecer o passado e faganha tao extraordinaria quanto 

conhecer as estrelas, e mesmo bem documentado o passado permanece igualmente 

fugidio". 

Aqui ja comecamos a falar das nossas escolhas e da relagao que 

estabelecemos com as entrevistas, com a nossa escolha metodologica. As 

entrevistas nao foram marcadas por um roteiro rigido e pre-estabelecido, por um 

questionario unico para todos. Os entrevistados poderiam falar sobre suas 

experiencias e nos evitariamos truncar suas narrativas ou impedi-los de falar sobre o 

que quisessem. 

Optamos por ouvir as historias de vida de forma mais 'aberta, flexivel e livre', 

numa tentativa de nao restringir suas falas a determinados temas ou epocas. Mas 

que aquilo que eles pensavam estar relacionado as suas experiencias com suas 

praticas sexuais fossem entao se apresentando, construindo significados para as 

mesmas, construindo um mosaico de suas vidas, um mosaico de suas identidades; 

um mosaico transitorio, certamente, ja que em alguns momentos eles os refizeram, 

os (re) coloriram, os (re) significaram. 

Nos debrucamos entao sobre os fachos de luz ou de sombra: as narrativas 

desses homens sobre si e na producao de si, sobre o que elegiam como suas 

experiencias; fachos que entao nem sempre tern direcao definida, cor definida, 

intensidade definida, modelo de ser. Portanto, as entrevistas nao serao a prova da 

verdadeira identidade dos nossos entrevistados, nem tampouco o experimento que 

comprovara a certeza e a realidade que envolve (u) cada possivel experiencia. Mas 

nas nossas entrevistas, narrativas foram construidas, e a partir delas, identidades 

foram sendo estabelecidas, (re) criadas, abandonadas, (re) significadas. 

E nessas entrevistas, alguns exercicios que inspiraram a producao dos 

nossos sujeitos do desejo, a construcao de si. Recordar entao... Recordar e falar. 

Recordar e silenciar. Exercitar a mente num convite para que se desenhe outra vez, 

mesmo que nao da mesma forma, o que outrora ja foi dito. Falar de si! Voar num 

exercicio de outra vez dar vida ao que ja e morto, ao que nao faz mais parte do dia-

a-dia a nao ser quando se narravam, mesmo sabendo que tal experiencia nao seria 

degustada da mesma forma. 
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Esse facho (de luz ou de sombra), que alguns/as chamam dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA memdria, para 

Albuquerque Jr. (1994), pode surgir tanto de uma lembranga, voluntario exercicio 

estimulado pelo contato com o mundo, ou ainda surgir de uma reminiscencia, fazer 

involuntario que se predisponha a organizar o tempo numa sucessao cronologica e 

ordenada dos acontecimentos de quern estar a exerce-lo. Facho que so se torn a 

possivel em referenda as exigencias e possibilidades do presente, surja a partir de 

um convite pre-estabelecido ou de um choc do inesperado encontro com o agora. 

Relembrar e se inspirar para falar, ou se entristecer com o que se lembra e 

por isso escolher as imagens que serao entao narrativas envolvidas com a 

construcao das identidades. Relembrar e silenciar, num sopro de sobrevivencia, pelo 

medo da vigilancia e da cobranca por se apresentar num nao-lugar enquanto sujeito, 

ou ainda porque silenciar significa ter um lugar de sujeito, nem que seja daquele que 

foi vitima outrora. 

Ao a falar sobre recordar, nos remetemos a Larrosa (2002b:68): 

(...) na medida em que e uma operagao ativa na qual a subjetividade se articula 
temporalmente, a recordagao nao e apenas a presenga do passado. Nao e uma 
pista, ou um rastro, que podemos olhar e ordenar como se observa e se ordena um 
album de fotos. A recordagao implica imaginagao e composigao, implica um certo 
sentido do que somos, implica habilidade narrativa. 

E essa habilidade narrativa se traduz na capacidade do narrador em oferecer 

sua propria continuidade temporal, sua propria identidade e permanencia no tempo, 

embora sob a forma de descontinuidades parciais que podem ser referidas a um 

principio de reunificagao e totalizagao (IDEM:69), na mesma operagao na qual 

constroi a temporalidade de sua historia. A construcao dessa temporalidade historica 

pelo sujeito passa pela cisao entre o eu que e conservado do passado (o rastro de 

si) e o eu que recolhe esse rastro e o diz: o sujeito que narra nao e o mesmo do 

sujeito que e narrado. 

Sendo assim, a narrativa de si, ou a autonarragao, como diz Larrosa, nao e 

possivel sem que antes o sujeito tenha se tornado calculavel, pronto para essa 

operagao na qual a pessoa presta contas de si mesma, abre-se a sim mesma a 

contabilidade, a valoragao contavel de si. E essa operagao de contabilidade de si 

3 3 Embora existam varios significados para o termo facho, aqui usaremos a 4 a definicao encontrada 
no Dicionario Aurelio, que o relaciona a uma figure e significazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tudo o que serve de elemento para 
suscitar ou alimentar uma paixao. In. Dicionario Aurelio Eletrdnico. Seculo XXI. Versao 3.0. 
Novembro de 1999. 



mesmo nao acontece aleatoriamente. As narrativas de si, que possibilitam a 

construcao de si, e feita a partir de criterios, sejam eles da lei, da moral ou da 

estetica, e estes criterios, como o proprio sujeito, sao tambem historicos e culturais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Memoria, nome dado por alguns/as cientistas sociais para o trabalho com 

aqueles/as que tern a ousadia de afirmar que o que passou, que o que recordou, foi 

assim, mesmo sabendo que o passado e frivolo, tao fugaz, e que por mais detalhes 

e fragmentos que tenhamos dele, nao temos metodos, tecnicas, regras que nos 

assegurem que estamos a falar, a narrar, a descrever, a (re) apresentar o que 

realmente foi. E o passado e objeto do desejo nao so daqueles/as que recordam, 

mas tambem das Ciencias Sociais. E enquanto ciencias, estas se movem na 

apreensao e na construcao de um aparato que Ihe de a seguranca de dizer-se a 

autoridade sobre o assunto (passado). 

Tanto a Ciencia Sociais quanto a recordagao, sao fachos, lapsos, resultantes 

de uma singularidade que contracena com uma multiplicidade: no caso da 

recordacao (memoria), a que esta no campo do individual mantem relagao com a 

chamada memoria coletiva; no caso das Ciencias Sociais, esta e resultado das 

escolhas particulares do/a pesquisador/a, mas estes/as se exaurem numa 

comercializagao com seus pares a fim de guardar 'seu lugar ao sol ' enquanto 

aqueles/as que falam de maneira assegurada sobre as experiencias passadas de 

mulheres e homens. 

Por isso, quando falamos em recordagao, nao partimos da premissa de que 

estejamos a fazer um resgate da memoria, nem acreditamos que cada narrativa sera 

a verdade em si, ou algo mais proximo da 'verdadeira' historia desses sujeitos. Ou 

ainda, ao escolhermos trabalhar com a oralidade, nao acreditamos estar dando voz 

aos vencidos, ou sendo a entrevista um instrumento de receber e transmitir a 

memoria de alguem. Nao pensamos a memoria como uma especie de deposito ou 

armazem, um 'espago fisico' que 'contem' objetos e rastros e ao qual e possivel 

voltar vez ou outra. 

Dai, preferimos usar o termo recordagao ao inves de memoria, tendo em vista 

que os/as que trabalham com esse ultimo termo nos deixam a sensagao de que ha 

uma interioridade do sujeito que nao e so a-historica, mas que transcende os 

processos de significagao pelos quais esse sujeito atribui significados as suas 

experiencias e ao mundo. Alem disso, trabalhar com o termo memdria e nos remeter 
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a uma discussao que nao leva em consideracao que aquilo a que se chama de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

memoria, e tambem resultado do investimento discursivo dos sujeitos a construir nao 

so sua historicidade, mas uma continuidade para si ao narrar-se. Aqui nos referimos 

as discussoes de Bosi (1994), Meihy (2002) e Montenegro (2001). Sao trabalhos que 

tern grande importancia para os cientistas sociais que trabalham com entrevistas e 

narrativas sobre o que passou. Entretanto, a maneira como lidam com a memoria 

nos faz pensar que acreditam numa interioridade transcendente do sujeito, na 

possibilidade das tecnicas e metodos cientificos resgatar o passado; leem as 

narrativas dos entrevistados como sendo provas de uma realidade tal qual 

acontecera outrora. 

Seguimos por rotas diferentes desses autores, posto que entendemos o 

sujeito enquanto contingencia (LARROSA,2002a), imprevisibilidade que resulta da 

danca das identidades nas quais se apoia e suas subjetividades, quando estas sao 

rocadas pelo material cultural que esta fora de si. Quanto ao saber cientifico, por 

mais tecnico, metodico e rigoroso que seja, nao e a mais fidedigna verdade sobre o 

mundo, e apenas mais uma narrativa sobre o mundo. Ja o passado, nao e um bau, 

deposito, armazem, um espago fisico que contem objetos e rastros guardados os 

quais poderemos retoma-los vez ou outra em sua verdadeira existencia, mas para 

nos, tambem o passado, e a propria ideia do que seja este passado, e uma 

construcao e invencao do sujeito que narra suas experiencias e do/a pesquisador/a, 

construcao essa que relaciona-se com as escolhas e criterios de quern o produz. 

Como nos afirma Corazza (2003:10), 

(...) A historia35 nao e nenhuma procissao posta em trajetoria de evolugao, 

progresso e aperfeigoamento. Toda continuidade e apenas efeito de uma 

interpretagao apos o fato. O que temos, em vez disso, sao falhas, quebras, 

hesitagoes, movimentos inesperados, arranques e paradas abruptas. 

Para, ao construirem suas historias de vida, nossos entrevistados estavam a 

produzir narrativas do/ sobre o sujeito, que podem mudar dependendo do lugar que 

ele ocupa ou da relagao que mantem com os espagos que ocupa e com outros 

individuos. Contingencias que embalam a relagao do sujeito consigo e a fabricagao 

Outra vez agradecemos a gentileza e atencao de Eronides Donate, que nos alertou para esta 
discussao. 
3 5 Ao escolhermos essa citacao, nao entendemos historia apenas enquanto a ciencia, mas como toda 
e qualquer historia, considerada cientifica ou nao, que se refira a vidas e experiencias das pessoas. 
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de si, numa danca que envolve nao apenas o passado, mas os pares e a melodia do 

presente, na sua inconstante performance para convencer a si e aos outros/as da 

sua veracidade, linearidade, sinceridade, beleza. 

Sobre essa relagao entre o sujeito e a sociedade, na producao do passado, 

Albuquerque Junior (1994:41) afirma que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

as memorias individuals nao podem ser tomadas como alicerces da consciencia 
individual ou coletiva, mas sim como pontes de intersecgao de varias series ou 
correntes mentais aproximadas pelas relagoes sociais... e composta de fragmentos 
de multiplas vivencias e experiencias ao nivel individual ou coletivo que sao 
retrabalhados neste dialogo constante entre individuo e sociedade, entre passado 
e presente. As memorias sao individuagao ou subjetivagao e nao individualidades 
ou subjetividades. 

Aparentemente a fala do autor pode seguir uma rota diferenciada da que nos 

propomos fazer, tendo em vista que ele usa o termo memorias individuals. De fato ja 

fizermos nossa escolha por usar recordagao ao inves de memoria, e a expressao 

individual pode apontar para uma interioridade do sujeito, ideia que tambem 

discordamos. Mas, lembramos a/o nosso/a leitor/a que afirmamos ao iniciar esse 

texto, que nao so nossos entrevistados estariam construindo significados para si e 

para o mundo, mas nos tambem o fariamos. Portanto, lemos o termo individual nao 

enquanto interioridade, mas enquanto aquilo que nos e particular, vivenciado apenas 

por nos 3 6 . Ao lermos memoria individual, o significado por nos atribuido, e que 

estamos a falar das recordagoes particulares, experiencias de outrora e unicas 

porque sao vividas, sentidas, degustadas por determinado sujeito. 

Entao, a fala de Albuquerque Junior e bastante pertinente, pois chama nossa 

atengao para o fato de que seja ela involuntaria (reminiscencia) ou voluntaria 

(lembranca) 3 7, a recordagao de si (o que o autor chama de memoria individual) e o 

resultado nao so dessa relagao entre passado e presente, mas tambem entre o 

sujeito e a sociedade, e esta relagao faz com que o que foi surja de outra forma. 

E o surgimento desses fachos, que brilham ou se escurecem voluntaria ou 

involuntariamente, depende do presente, das exigencias do presente vivido pelo 

3 6 Larrosa (2002a:141,142), ao distinguir a leitura como experimento (informacao) e a leitura como 
experiencia (formagao), esta ultima nos (de)forma, (trans)forma, (co)move porque nos afeta, 
incomoda e mexe com nossas subjetividades. Entao, afirma que ninguem pode aprender da 
experiencia de outro... porque o saber da experiencia nao pode se separar do individuo no qual se 
encarna... e particular, relativo, pessoal. 
3 7 No texto citado na nota acima, Albuquerque Junior faz uma discussao acerca dos tipos de memoria 
e da sua relacao com o fazer da Historia. 
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individuo, organizando o tempo numa sucessao de agoras e mesmo assim 

demarcando a distancia entre o sujeito que fala e o sujeito que e falado. Dai quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

passado surge no presente com forga viva e violenta, de uma violencia tao grande 

que so suportamos por momentos (ALBUQUERQUE JUNIOR,1994:42). 

Sabemos que trabalho com discursos (apenas depoimentos para alguns/as) e 

um processo indireto de observacao (LANGNESS,1998: 65), e que varias criticas 

sao feitas ao seu uso devido a possibilidade da interferencia da relagao entre 

entrevistador/a e entrevistado/a na pesquisa, ja que este primeiro podera afetar o 

segundo, ou ainda que a pretensa objetividade das Ciencias pode ser afetada 

quando se tornam amigos/as. 3 8 E mesmo que a possibilidade do afetamento entre 

os envolvidos no fazer cientifico seja uma constante, nao acreditamos que esta 

invalide ou impossibilite a producao de um trabalho serio e criterioso. 

Tais questionamentos nos remetem a nocao de 'teoria', tendo em vista que 

esta e pressuposto fundamental para a producao academica. E em geral, esta 

implicita, na nocao de teoria, a suposicao de que esta (a teoria) 'descobre' o 'real', 

de que ha uma correspondencia entre 'teoria' e 'realidade': a teoria representa, 

reflete, espelha a realidade que cronologicamente e ontologicamente a precede. 

Mas, a perspectiva pos-estruturalista 3 9, hoje tao presente na analise social e cultural, 

defende que e impossivel separar a descricao simbolica, linguistica de realidade (a 

teoria) de seus efeitos de realidade'.Como afirma Silva (2004:11,12) 

A 'teoria' nao se limitaria, pois, a descobrir, a descrever, a explicar a realidade: a 
teoria estaria irremediavelmente implicada na sua produgao. Ao descrever um 
'objeto', a teoria, de certo modo, inventa-o. O objeto que a teoria supostamente 
descreve e, efetivamente, um produto de sua criagao (...) Do ponto de vista pos-
estruturalista de discurso, a 'teoria' esta envolvida num processo circular: ela 
descreve como uma descoberta algo que ela propria criou. Ela primeiro cria e 
depois descobre, mas, por um artificio retorico, aquilo que ela cria acaba 
aparecendo como uma descoberta. 

3 8 Sobre as varttagens e desvantagens de usar questionarios ou entrevistas, cf. GOLDENBERG, 

1998: 85-91. 
3 9 Nao e nosso proposito e nao cabe nesse trabalho fazer uma discussao detalhada sobre as 
contribuicoes do Pos-Estruturalismo, tendo em vista que varios sao os trabalhos produzidos com este 
fim. Mas, vale destacar que o Pos-estruturalismo se coioca como uma corrente de pensamento na ala 
humanista da academia que nasceu da linguistica e desabrochou na Franga, principalmente nos 60... 
Distingue-se do Estruturalismo que o precedeu nao propriamente por negar suas premissas, mas por 
leva-las as ultimas consequencias (VASCONCELOS, 2000:108,109). E essas premissas envolvem as 
concepcoes de sujeito, da linguagem, da ciencia, da verdade, onde a critica ao sujeito moderno e 
transcendentalmente racional, a linguagem enquanto espelho do 'real', a ciencia como produtora da 
verdade e a verdade como possibilidade de explicacao do mundo, e radicalizada. 
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E nessa invencao de seu objeto, o fazer cientffico inicia-se com escolhas e e 

resultado de escolhas. E mais: o fazer cientifico esta sempre envolvido com gente, 

com pessoas, com sujeitos, e estes nao correspondem indefinidamente, 

incondicionalmente ao modelo ocidental de perceber o sujeito, heranca cartesiana 4 0 

que o define como ser apriorfstica e essencialmente pensante, aquele que tern em si 

a dualidade corpo/mente, mas que a Razao, nossa caracteristica indelevel, deveria 

ser a bussola para nossos comportamentos e relacao com o mundo, porque so 

atraves dela, a Razao, nao apenas entenderiamos o que estava a nossa volta, mas 

conseguiriamos 'evoluir', 'progredir', ser felizes. Obietividade e racionalidade (a toda 

prova) na explicacao e entendimento das coisas: eis o que buscava a Ciencia 

Moderna 4 1, representante maior do exercicio da Razao. Eis ainda o que se busca, 

em grande medida, alguns/as representantes da ciencia no seculo XXI. 

Mas, os tempos sao outros, por isso outras praticas se tornam possiveis para 

aqueles/as que se incomodam com a transcendencia da Razao, com a necessidade 

mortifera de busca da 'verdade' sobre o mundo. Corazza (2003:14,15), nos inspira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) Nao ha nenhuma conexao direta, nao-mediada, entre conhecimento e 
'realidade'. A linguagem nao e um simples meio de transparente colocado entre a 
'consciencia' e o 'real'. O conhecimento nao e simplesmente reflexo, a expressao 
mimetica, de um mundo de referenda que esteja em posigao de reivindicar direitos 
de precedencia... o conhecimento nao e o espelho da natureza. 

A autora nos inspira e estimula porque alem das criticas feitas ao uso da 

entrevista, o trabalho com historias de vida, em certo sentido, e decepcionante 

porque ainda nos cobramos muito o exercicio da racionalidade moderna, e muitas 

vezes, a sensacao e que teria sido possivel mergulhar mais profundamente nas 

mesmas coisas de forma a perceber novos angulos, novos detalhes. A cada novo 

encontro um novo leque de questoes poderia ter sido aberto. E dai a nossa angustia, 

instruidos/as que somos para a busca por aquele significado ultimo de todas as 

coisas que se fixaria de uma vez por todas, que permitiria sua compreensao final, 

como denuncia Derrida (apud SILVA,2002:25-255). E essa busca nos exige uma 

Sobre a influencia das ideias de Descartes sobre para a Ciencia e as interpretacoes dos 
fenomenos do universo, Cf. Santos (1987). 
4 1 Nao e nosso objetivo nos determos nessa discussao. Mas, Reis (2003) nos oferece interessantes 
ideias sobre os paradigmas que pautam o periodo chamado de Modernidade, e entre eles, o lugar 
assumido pela Ciencia e pela Razao. 
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postura sempre objetiva, e, portanto, imparcial frente ao que elegemos como objeto 

de pesquisa. 

Mas Geertz (1978: 35) nos alerta sobre a dinamica que envolve a producao 

do conhecimento sobre a cultura e a possibilidade de sua producao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) nosso conhecimento da cultura (...) outturns (...) uma cultura (...) cresce aos 
arrancos. Em vez de seguir uma curva ascendente de achados cumulativos, a 
analise cultural separa-se numa sequencia desconexa e, no entanto, coerente de 
incursdes cada vez mais audaciosas. (...) Cada analise cultural seria comega com 
um desvio inicial e termina onde consegue chegar antes de exaurir seu impulso 
intelectual. Fatos anteriormente descobertos sao mobilizados, conceitos 
anteriormente desenvolvidos sao usados, hipoteses formuladas anteriormente sao 
testadas, entretanto o movimento nao parte de teoremas ja comprovados para 
outros recem-provados, ele parte do tateio desajeitado pela compreensao mais 
elementar para uma alegagao comprovada de que alguem a alcangou e superou 
(...) 

E nesse tateio, os/as cientistas da sociedade se exaurem na busca por 

exp l i ca tes e definicoes para as relacoes e agoes dos homens e mulheres, como se 

fosse possivel, independente do metodo, tecnica ou teoria que abracem, encontrar o 

teorema, a formula que de conta do seu objeto, dos sujeitos e sua diversidade. E 

muitas vezes, enquanto cientistas, nos esquecemos que nao apenas as Ciencias, a 

recordagao (ou memoria, para alguns/as) e os fragmentos, que sao as tres 

narrativas sobre passado (que e o que nos interessa), falam (ou nao) de algo que 

nao esta mais presente. 

Esquecemos que a recordagao e a Ciencia Sociais sao processos de 

significagao, tendo em vista que a sua produgao so e possivel quando os sujeitos 

nela envolvidos atribuem sentido (s) ao que passou, ao que ouviu, ao que e narrado. 

J a os fragmentos, residuos sobre o passado, tambem so tern existencia a partir dos 

processos de significagao, quando os/as representantes das Ciencias o tornam, o 

chamam e o consideram fragmento. Ao falar de algo, os/as cientistas estao a criar 

este algo, atribuindo-lhes significado, tornando-o 'digno' dos 'cuidados' dessa 

ciencia. A narrativa que envolve o estudo desse objeto vai Ihes dando identidade (s), 

lugar no mundo, numa contingencia que se refere nao apenas as subjetividades do 

(a) pesquisador (a), mas tambem ao fato do passado nao esta mais presente, pois 

(...) O passado se foi; sua analogia com aquilo agora visto, relembrado ou lido 
jamais pode ser provada. Nenhuma afirmagao sobre o passado pode ser 
confirmada pelo exame de fatos presumidos. Uma vez que conhecer ocorre 
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apenas no presente epistemologico,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nenhuma verificagao teohcamente suficiente 
de qualquer fato passado e possivel... O passado esta alem do nosso alcance 

(LOWENTHAL, 1998:67). 

E estamos a falar de tudo isso nao para apresentar pessimismo, niilismo ou 

desconforto em relacao ao metier dos que versam sobre as experiencias passadas 

dos sujeitos, mas para apresentar como percebemos o trabalho com a oralidade, 

com o passado, com a relagao que escolhemos manter com nossos entrevistados. O 

fato de acreditarmos que nossos entrevistados nao falarao a ultima e unica palavra 

sobre suas experiencias com outros homens, nao nos desestimula; nem nos 

angustia saber que o que eles apresentaram poderia ser mais bem explorado, mais 

intensamente revisto, ou mais objetivamente trabalhado. Nem eles nem nos somos/ 

fomos os/as mesmos/as a cada (re) encontro, e mesmo os temas retomados, sao 

sentidos e narrados de outras formas. 

Pensar sobre nossas escolhas para a construcao do nosso trabalho: tentar 

articular a pesquisa com a significagao de seus resultados. E sobre essas 

paisagens, Oliveira (2000:18) nos chama a atengao para tres etapas da nossa 

relagao com o que ele chama de fenomenos sociais, questionando-as, e tentando 

mostrar como o olhar, o ouvir e o escrever, embora nos paregam familiares e triviais, 

e por isso mesmo sem necessidade de problematizagao, assumem um sentido todo 

particular, uma vez que e com os quais que logramos construir nosso saber. 

Sendo assim, Oliveira defende que 

Tanto o ouvir como o olhar nao podem ser tornados como faculdades totalmente 
independentes no exercicio da investigagao. Ambas complementam-se ou servem 
para o pesquisador como duas muletas (...) que permitem caminhar ainda que 
tropegamente, na estrada do conhecimento. A metafora, propositalmente utilizada, 
permite lembrar que a caminhada da pesquisa e sempre dificil e sujeita a muitas 
quedas (OLIVEIRA, 2000:21-22). 

E caminhar tropegamente nao significa para nos um caminhar sem criterios 

ou importancia para nossa significagao do mundo. Como trabalhamos com 

oralidade, os percalgos, quedas, turbulencias, estao relacionados ao fato de que 

inventamos como objeto de nossa pesquisa, pessoas, homens, e estes nao podem 

ser engessadas em quaisquer sistemas conceituais, porque sujeitos, sujeitos do 

desejo e ao desejo, que os mobiliza para a vida, na contingencia que e manter-se 

vivo. 
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Alem disso, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA olhar e o ouvir, a que se refere Oliveira, estao associados a 

oralidade, e esta e o lugar da fugacidade da palavra: a palavra que se ouve e a 

palavra perdida que nunca voltara, a que chegou e se foi e a que, sem se poder 

evitar, se perde: ao escutarmos, existe algo que sempre fica para tras, e e 

impossivel ir para tras para recupera-lo. A oralidade e o lugar da suspensao da 

palavra. Como diria Larrosa (2004:41) 

a voz constitui um discurso ou um discorrer que cessa sem que se haja chegado a 
algum termo, sempre na borda de algo que nunca chega, sempre na imanencia de 
uma revelagao que nao se produz, sempre inconcluso, deixando sempre uma falta, 
um desejo. 

Por essa fugacidade e suspensao da palavra oral, muitas sao as criticas 

feitas ao trabalho com a oralidade, tendo em vista o destaque e autoridade da 

palavra escrita no Ocidente desde muito tempo, porque na escrita o encadeamento 

das palavras, sua continuidade, faz-se por meio da logica do conceito ou do 

argumento, fixando na argila, numa tabuleta, num papiro, no papel os significados e 

exp l i ca tes do mundo, sobre o mundo, possibilitando o que se torna imprescindivel 

para a Ciencia Moderna: a prova. Mas, como nos afirma Porchia (apud Larrosa, 

2004:15), o que dizem as palavras nao dura. O que dura sao as palavras. Porque as 

palavras sao sempre as mesmas e o que dizem nao e nunca o mesmo. E nao 

importa se escrita, falada, gesticulada, as palavras sempre estao a flutuar e a 

assumir significados variados. Para alem de ser fixada ou nao, as palavras estao 

sempre a escorregar, entre quern as fala e ouve, quern as escreve e quern as le. 

Como nos dira Juarroz (apud Larrosa, 2004:15), entre quern da e quern recebe, 

entre quern fala e quern escuta, ha uma etemidade sem consolo. E como nos alerta 

Blanchot (apud Larrosa, 2004:15), o passado foiescrito, o porvir sera lido... sem que 

nenhuma relagao de presenga possa estabelecer-se entre escrita e leitura. 

Devido a propria fugacidade da palavra e da linguagem, pensamos nessa 

ausencia, nesse desejo que resta do nosso contato com a palavra, seja ela escrita 

ou oral. E mesmo que haja as criticas e o descretido por parte de alguns/as 

cientistas em relagao a oralidade, acreditamos ser inspirador ouvir as historias 

desses homens, que nem sempre podem falar sobre os desejos que os mobiliza, 

nem de si. E poderiamos ainda ir noutra diregao, noutra rota, que nos aponta 

Larrosa (2004:38) ao citar Zambrano quando esta retoma o motivo da letra morta, do 
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corpo da letra como uma materialidade cadaverica, sem alma, que so o halito da voz 

do leitor e capaz de reviver. Como se houvesse uma vida das palavras que so esta 

na voz, no halito da voz, na alma da voz. Dai que existem elementos da voz, 

precisamente os que nao se podem articular (o gemido, o balbucio, o soluco, o riso) 

que nao se podem escrever, que se perdem na lingua escrita, assim como se 

perdem tambem os elementos estritamente musicais, como o ritmo, o sotaque, a 

melodia, o torn. 

Ja que escolhemos trabalhar com entrevistas, Oliveira (2000) aponta algumas 

dificuldades em utiliza-la: mesmo que ela possa possibilitar ao pesquisador/a o 

acesso as narrativas dos/as proprios/as membros das comunidades, dos grupos, 

dos individuos pesquisados, a diferenca entre os 'idiomas culturais' do 

pesquisador/a e do entrevistado/a a torna mais complexa, pois sao dois mundos que 

entram em confronto. Ha algumas propostas para lidar com o confronto desses 

mundos distintos: o Objetivismo mais radical defende que o observador se posicione 

de forma mais neutra possivel, porem uma tradicao da literatura etnologica, baseada 

nos escritos de Malinowski , dira que 

No ato de ouvir o Informante", o etnologo exerce um poder extraordinario sobre o 
mesmo... Esse poder, na relagao pesquisador/ informante desempenhara uma 
fungao profundamente empobrecedora do ato cognitivo... A rigor, nao ha 
verdadeira interagao entre o nativo e o pesquisador, porquanto na utilizagao 
daquele como informante, o etnologo nao cria condigdes de efetivo dialogo. A 
relagao nao e dialogica (OLIVEIRA, 2000: 23). 

Ao criticar esses dois posicionamentos, o da neutralidade/ objetivismo e o do 

poder extraordinario do/a pesquisador/a, Oliveira amplia a discussao sobre a relagao 

entre pesquisador/a e entrevistado/a apontando que se transformarmos esse/a 

entrevistado/a em 'interlocutor/a', uma nova modalidade de relacionamento podera e 

devera ter lugar: a relacao dialogica 4 2, a partir da qual os horizontes semanticos e 

mundos em confronto - o do pesquisador e o do entrevistado - se abrirao um ao 

outro, transformando o confronto em um encontro etnografico. O espago de 

significagao das palavras e compartilhado por ambos interlocutores, e dai ocorre 

uma fusao dos dois horizontes 

Grifos nossos. 
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desde que pesquisador tenha habilidade de ouvir o nativo e por ele ser igualmente 
ouvido, encetando formalmente um dialogo entre "iguais", sem receio de estar, 
assim, contaminando o discurso do nativo com elementos de seu prdprio 
discurso...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O ouvir ganha qualidade e altera a relagao, qual estrada de mao unica, 
em uma outra de mao dupla, portanto, uma verdadeira interagao (OLIVEIRA, 2000: 
24). 

Nao podemos negar que Oliveira (2000) alarga a discussao sobre as relacoes 

estabelecidas na pesquisa a partir de entrevistas. Mas, nao acreditamos que seja 

possivel neutralidade, que o/a pesquisador/a tenha esse poder extraordinario, e nem 

um dialogo, e muito menos um dialogo entre iguais, com a fusao dos dois horizontes, 

sem contaminagao dos discursos. Ficamos a pensar no que seria essa 

contaminagao do discurso, como seria possivel um dialogo entre iguais se as 

pessoas envolvidas tern experiencias particulares e diferenciadas (mesmo as que 

pertencem a uma mesma cultura), se todo o trabalho, segundo Cardoso Oliveira, 

depende da habilidade de uma das pessoas, o pesquisador. Onde teriamos a 

igualdade nessa relacao? Como seria possivel dialogar? 

Aqui e preciso destacar o lugar dado as fontes de pesquisa e a relacao que 

estabelecemos com elas. Como nos afirma Corazza (2003:11,12) 

Suspeitar da ideia de dialogo e de agao comunicativa. Suspeitar, sobretudo, da 
obrigacao do dialogo. A agao comunicativa representa a restauragao do sujeito 
consciente e soberano. A agao comunicativa traduz a fantasia de um mundo regido 
pelo bom senso, pelo consenso e pela convergencia. A ideia de dialogo re-instaura 
a presenga da consciencia, a presenga do significado, a presenga das boas 
intengoes. O dialogo e um sonho do bom-mocismo. A agao comunicativa e um 
delirio logocentrico, uma Utopia da comunicagao transparente. A agao comunicativa 
e permanentemente assombrada pela volta daquilo que reprime: o poder, o desejo, 
o inconsciente, o irracional, a ambiguidade, a indeterminagao. 

Suspeitar entao da homogeneizagao e transparencia quando construimos 

qualquer relagao, e tambem, nessa relagao que envolve entrevistar pessoas, ouvi-

las construir suas historias. Apoiarmos a ideia de que estariamos tendo um dialogo 

como nossos entrevistados, seria acreditar na possibilidade de uma troca ou 

discussao de ideias, de opinides, de conceitos, com vista a solugao de problemas, 

ao entendimento ou a harmonia43 (grifos nossos). E nao iniciamos nosso trabalho a 

fim de solucionar, harmonizar, entender as praticas e experiencias que envolvem os 

homens que tern desejos homoeroticos: nao pensamos que ha algo a ser 

4 3 Definicao do termo dialogo. Cf. Dicionario Aurelio Eletronico. Seculo XXI. Versao 3.0. Novembro de 

1999. 
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solucionado, organizado, entendido, nos que diz respeito aos desejos desses 

sujeitos. Alias, a religiao, a ciencia e a justica se embrenharam nessa tarefa desde 

muito tempo. E para nao seguirmos por essa mesma rota, dar mais uma explicacao 

consensual sobre esses sujeitos dos desejos, homoeroticamente desejantes, e 

imprescindivel (re) pensarmos o papel da linguagem, como tambem da 

hermeneutica, tendo em vista que nossas escolhas dependem da oralidade, das 

palavras e seus significados. 

Segundo Larrosa (2004:73), especificamente no Ocidente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a pluralidade e multiplicidade da lingua, de qualquer lingua, e algo meramente 
fatico e transitorio, cujo destino e sua propria superagao e, no limite, sua propria 
supressao. A tradigao hermeneutica e um pensamento da mediagao, da diferenga 
mediada (.,.) Dai que seja um pensamento do dialogo, da leitura e tambem da 
tradugao como praticas linguisticas de mediagao, de comunicagao, de construcao 
do comum, tanto no espago como no tempo... A hermeneutica e um pensamento 
do trabalho da mediagao, do esforgo da mediagao, da dificil possibilidade da 
mediagao entre as linguas, entre os individuos, entre o passado e o presente, entre 
as culturas. 

Assim, a busca da tradigao hermeneutica, enquanto interpretagao do sentido 

das palavras44, esta associada a mediagao entre os diferenciados sentidos que 

surgem do encontro (ou desencontro) entre linguas, individuos, passado e presente, 

culturas. E como se as palavras, para alem das diferentes condigoes que envolvem 

sua aparigao, pudessem sempre se acomodar, se conciliar, num sentido comum. 

Para que as palavras sejam acomodadas, que a diferenga seja mediada, uma 

figura central e necessaria, a quern Larrosa (2004:73) ira chamar de sujeito da 

compreensao, um sujeito que quer compreender, que esta constituido com base na 

boa vontade de compreender, na arrogancia de sua vontade de compreender, na 

confianga no poder de sua capacidade de compreender. E essa compreensao, nao 

tern outra finalidade senao converter o passado em presente, o distante em proximo, 

o estranho em familiar, o outro no mesmo, o fora no dentro, o que nao e seu em seu, 

todas as linguas em sua lingua. E so e possivel pensar a possibilidade dessa 

compreensao porque se tern o pressuposto de que esse sujeito, diferentemente dos 

demais seres, tern nao so a Razao como sua auxiliar infalivel, mas tambem a 

Cf. Dicionario Aurelio Eletrdnico. Seculo XXI. Versao 3.0. Novembro de 1999. 
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linguagem como instrumento para o pensamento representar as coisas, com a 

funcao exclusiva da nomeacao ou designacao. 

Percebemos entao a centralidade do papel da linguagem, esta que tern sido 

uma preocupacao de algumas ciencias desde fins do seculo XVIII, quando observa-

se um corte epistemologico, uma mudanga conceitual:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no lugar do puro pensamento 

e das ideias do racionalismo e de empirismo do seculo XVII e no lugar da razao 

kantiana com suas formas puras a priori, surge a linguagem como um dos problemas 

centrais do pensamento ocidental (ARAUJO, 2004:11). Por muito tempo a linguagem 

nao foi tida como um problema para as Ciencias Humanas, tendo em vista que era 

(e e para alguns/as) considerada um simples e neutro veiculo de 

explicacao/interpretacao/descricao das coisas, transmissao de informacoes e 

facilitadora da sociabilidade da comunicacao. Mas, a partir do final do seculo XVIII, 

ocorrem algumas mudancas importantes de concepcao e papel da linguagem: 

o estruturalismo mostra que sem linguagem nao ha cultura, nem pensamento, nem 
personalidade; a semantica expande seus dominios dos campos semanticos as 
situagoes de fala que requerem contexto e intengao; a analise do discurso distende 
a linguagem para o dominio social e institucional, todo discurso remete a outro 
discurso (rede discursiva) e cria relagdes de saber e poder (Foucault) (ARAUJO, 
2004:12). 

Nao e objetivo do nosso trabalho discutir as contribuicoes especificas de cada 

um desses campos de saber sobre as mudancas na concepcao da linguagem e seu 

papel, tendo em vista que isso ja foi feito por varios/as autores/as em trabalhos com 

esse objetivo especifico. Mas ressaltamos que so a partir de tais questionamentos 

foi possivel duvidar e suspeitar da neutralidade da linguagem, da isencao das 

linguas, da possibilidade do dialogo entre experiencias, sujeitos e mundos 

diferentes, da realizacao da compreensao do diferente, do passado, do outro. A 

partir dessas contribuicoes nao cabe mais pensar a linguagem como reduzida a 

funcao referencial, isto e, como retrato ou re-presentagao da realidade. A realidade 

vai sendo 'construida' pela linguagem, porque e esta que inclusive estabelece a 

propria nocao do que seja realidade. Como nos dira Rorty (apud ARAUJO:2004), O 

mundo nao fala, apenas nos falamos. Desde que fomos programados com uma 

linguagem, o mundo pode levar-nos a aderir a crengas. Mas nao poderia fornecer 

uma linguagem para que nos falassemos. Apenas outros seres humanos podem 

faze-lo. 
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Se o mundo nao fala e apenas nos falamos, segue a ideia de que nos falamos 

sobre o mundo, e atribuimos sentido aos silencios das coisas do/no mundo. 

Portanto, e necessario (re) pensar um outro conceito tao caro as ciencias sociais, e 

que e tao presente nas produgoes que trabalham com a oralidade, que e o conceito 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representagao. E na proposta pos-estruturalista, esse conceito ('representagao') e 

retomado, mas ergue-se como reagao a ideia classica de representacao, tendo em 

vista que nao concebe a linguagem como uma estrutura instavel e indeterminada. 

Nesse contexto, a representagao e concebida como um sistema de significagao, 
mas descartam-se os pressupostos realistas e mimeticos associados com a sua 
concepgao filosofica classica (...) a representagao e concebida unicamente em sua 
dimensao de significante, isto e, como sistema de signos, como puna marca 
material (...) Na perspectiva pos-estruturalista, incorpora todas as caracteristicas de 
indeterminagao, ambiguidade e instabilidade athbuidas a linguagem. (SILVA, 2005: 
90,91) 

A partir desses questionamentos, a propria "realidade" e a "representacao" 

comecam a ser tidas como categorias, entre outras, que facilita nossa lida com as 

coisas. A representacao nao aloja, entao, a presenga do 'real' ou do significado, nao 

e simplesmente um meio transparente de expressao de algum suposto referente. A 

representagao inclui as praticas de significagao e os sistemas simbolicos por meio 

dos quais os significados sao produzidos, posicionado-nos como sujeitos. Ou ainda 

nas palavras de Stuart Hall (apud WOODWARD, 2005:8) a representagao atua 

simbolicamente para classificar o mundo e nossas relagdes com seu interior; e 

atraves da linguagem e dos sistemas simbolicos que o mundo e representado e 

adquire sentido. 

E na produgao academica que escolhe a oralidade como rota, o olhar e o 

ouvir sao as etapas preliminares na atribuigao de sentidos ao objeto de nosso 

desejo, do trabalho de pesquisa, e no ato de escrever, no uso da palavra escrita, na 

(re) configuragao final do trabalho, que a produgao do conhecimento podera se 

tornar legitima institucionalmente, que o trabalho do/a pesquisador/a se materializara 

em letras, palavras que como ja dissemos anteriormente, sao fluidas tambem, e 

tornar-se-a visivel entre seus pares e para a produgao do conhecimento. 

A etapa da escrita nao e menos complexa do que as anteriores. Para Oliveira 

Cardoso (2000), essa etapa e realizada nao no campo, mas no ambiente urbano, 

usufruindo o convivio dos pares e tudo o que as instituigdes universitarias e de 
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pesquisa oferecem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mas, discordamos dessa ideia, porque ja nos encontros com 

nossos entrevistados, inicia-se a (ins) escrita de si, nao apenas a deles, mas 

tambem a nossa. Talvez os homens (e as mulheres) nao sejamos outra coisa que 

um modo particular de contamrios o que somos (LARROSA, 1998:26). Nos (ins) 

escrevemos no mundo contando nossa historia, a partir de fragmentos descosidos 

das historias que recebemos, incorporando-as ou negando-as, desconfiando e 

transformado-as, de maneira que possam ser ainda habitaveis por nos. E cada um 

dispoe, tambem, de uma serie de tramas nas quais se entrelaga de um modo mais 

ou menos coerente. E cada um tanta dar um sentido a si mesmo, construindo como 

um ser de palavras a partir das palavras e dos vinculos narrativos que recebeu 

(LARROSA, 1998:27). 

Trazer assim as experiencias que nos sao contadas para o piano da narrativa, 

vidas alheias para nossos textos, e uma atividade muito particular; ou ainda nas 

palavras de Geertz (apud OLIVEIRA,2000:26), "e um trabalho moral, politica e 

epistemologicamente muito delicado". Lidamos com vidas, com a producao de 

significados para o que vemos e ouvimos, com a autonomia do/a pesquisador/a no 

exercicio de seu metier. Nao so traduzimos de um espago semantico, de um mundo 

para outro (entrevistado/pesquisador); significamos, atribuimos sentidos ao que 

nossos entrevistados nos oferecem, guiados pelos conceitos dos quais langamos 

mao, no interior de uma 'comunidade de comunicagao' e 'de argumentagao', de 

nossa propria sociedade e de nossa comunidade professional. O que escrevemos 

esta, portanto, vinculado ao espago e ao tempo nos quais estamos inseridos, 

pessoal e profissionalmente, a episteme de nossa epoca. 

Todavia, vale ressaltar que a autonomia do/a pesquisador/a, a qual nos 

referimos anteriormente, nao deve ser entendida como uma caracteristica autoritaria 

e independente de produgao do conhecimento. A autonomia epistemica esta 

entrelagada nos resultados da pesquisa, aos quais se deve prestar contas em algum 

momento do escrever. Estamos aqui tentando fazer esta prestagao de contas... E 

entre tantas movimentagoes que a envolvem, esta a necessidade e o desejo de falar 

entao desse trajeto entre o exercicio do olhar, ouvir e escrever. Um trajeto que foi 

modificado diversas vezes, tendo em vista que olhar, ouvir e escrever, e tao 

contingente e imprevisivel quanto os sujeitos que nela estao, sao, foram envolvidos. 

Logo no inicio, fizemos mudangas no que diz respeito as fontes, e por isso foi 

preciso rever nossos pianos referentes a pesquisa. Comegamos as tentativas de 
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busca das nossos entrevistados a partir de um amigo de nosso orientador, que seria 

nosso entrevistado e cicerone nessa empreitada, ao qual chamaremos de Felipe, 

pseudonimo por ele escolhido, de quern falamos ja no inicio de nossa escrita. 

Ligamos para nosso cicerone, mas nosso primeiro encontro foi estancado 

apos esse primeiro contato, tendo em vista que o mesmo tinha viagens marcadas 

anteriormente e, alem disso, ja tinha agendado varios compromissos referentes as 

suas atividades no seu trabalho 4 5. O desafio nos excitou! Queriamos continuar 

nossa busca, e enquanto Felipe era uma impossibilidade, procuramos um outro 

entrevistado que tambem fara parte desse trabalho contribuindo com suas 

narrativas, a quern chamamos de Mario 4 6 . 

Mas nas tres tentativas nao foi possivel ver e ouvir Mario, devido a alguns 

problemas sentimentais pelos quais ele passava com seu companheiro e alguns 

problemas de saude referentes ao uso de alcool e a problemas neurologicos, o que 

prorrogou tambem nossa entrevista para outro momento porque nosso entrevistado 

estava impossibilitado de falar, chegando a ser hospitalizado. Mario tern se 

recuperado e tambem e parte desse trabalho. 

Mas facamos um retorno a Felipe... O encontro foi realizado e os resultados 

foram bastante interessantes. Alem de entrevista-lo, atraves dele tivemos acesso a 

alguns nomes que compoem tambem nossa producao. Logo apos as indicacoes 

feitas por nosso cicerone, tentamos localizar mais dois entrevistados, mas as 

entrevistas tambem foram adiadas, tendo como empecilho os problemas de saude 

de um deles que tern mais de 80 anos, e questoes professionals do outro que tern 49 

anos. Com eles nao conseguimos manter nenhum contato. 

Falamos com um outro entrevistado indicado por Felipe, a quern chamaremos 

de Giordano 4 7. Logo no nosso primeiro contato, por telefone, ele nos contou varias 

Felipe trabalha ha mais de 12 anos no Centra de Acao Cultural. Esse orgao juridicamente e uma 
associacao que tern como objetivo a formacao para a cidadania. E uma ONG vinculada tambem a 
ONU, e que tern como financiadores parceiros internacionais ligados a Igreja catolica. Tern como 
publico alvo os delegados e conselheiros municipals alem dos jovens ligados a Igreja Catolica, como 
tambem faz assessoria ao movimento popular e sindical de Campina Grande desde a decada de 
1980. Alem de trabalhar nessa associacao, Felipe e funcionario publico do Estado ha 
aproximadamente 11 anos, embora esteja de licenga saude durante esse tempo. 

Mario nasceu em 1949 em Guarabira-PB, e veio morar em Campina Grande aos 5 (cinco) anos de 
idade, apos 2 (dois) anos da morte de seu pai. E formado em Ciencias Sociais pela UFPB (campus 
II), funcionario publico da UFCG ha 28 anos, mora com mais duas irmas e um irmao, sendo ele o 
mais jovem. Nos concedeu entrevista nos dias 28/10/2005 e 02/11/2005 na UFCG. 
4 7 Giordano tern 58 anos e e funcionario publico do municipio ha 32 anos e do Estado ha 17 anos. 
Mora so no Ligeiro, embora visite e almoce com sua mae a cada dois dias. Os contatos com ele 
ocorreram nos dias 8, 12 e 13 de Setembro de 2005. 
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de suas experiencias aqui em Campina Grande e no Recife. Falou tambem de estar 

frequentando uma Igreja Evangelica Assembleia de Deus e esta quase se 

convertendo. Marcou nosso primeiro encontro para o mesmo dia a noite, sugerindo a 

praca da Bandeira no centra da cidade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA porque tradicionalmente era como se fosse 

um lugar do Recife chamado 'Quern me quer"*8 aonde iam as bichas, os viados, as 

sapatao, os travestis, todo mundo. E porque muitos dos encontros dele foram 

marcados na praca da Bandeira, em frente aos Correios. 

O encontro aconteceu e a semelhanca do que ocorrera por telefone, Giordano 

se pos a falar, falar, falar: ia narrando sua historia, narrando a si numa habilidade 

narrativa que envolvia experiencias no Recife-PE, em Campina Grande, passado e 

presente se enroscando, como se fosse um unico tempo. Entre uma fala e outra, 

Giordano dizia os versos e as piadas rimadas que fazia com seus casos e com as 

pessoas com quern encontrava. Quando falamos que queriamos gravar sua fala, 

pareceu se assustar um pouco. E entao propomos a possibilidade de apenas 

escrever suas falas. Mas o resultado desse encontro vira adiante. 

Fomos caminhando pela praca da Bandeira junto com Giordano, porque o 

mesmo disse precisar ir para igreja evangelica outra vez. Ao falar sobre sua ida a 

igreja, mencionou que o pastor havia frisado que, na Biblia, seu nome significava 

'aquele que nascia de novo'. Concomitante a esta fala, elucidou que apos ter 

quebrado suas imagens de Umbanda, sua vida estava melhorando, que seu dinheiro 

estava dando, e que tinha deixado de fumar em Janeiro de 2005. 

Perguntamos se atualmente ele estava com algum relacionamento e ele 

respondeu que tinha uma 'amizade', "t/m amor sem gosto", ja fazia tempo por causa 

do medo das doencas, mas tambem estava se desligando. E nao quis falar o nome 

da pessoa, o chamando de 'aquele coisa ruim'. Essa flor nao era mais tao cheirosa 

nem lasciva, tingida que fora pelas tintas do evangelho da Assembleia de Deus do 

distrito do Ligeiro, onde Giordano estava a congregar e a ouvir quais sao as flores, 

sabores, odores e cheiros que satisfazem a Deus. 

Nos despedimos com Giordano dizendo: "Vou passar o sabado e o domingo 

colocando no papel as coisas que vou Ihe contar, que e para eu nao esquecer, 

porque e coisa demais para contar". E deixamos marcado para a semana seguinte 

nossa entrevista, faltando apenas ligar para a confirmacao o horario. 

4 8 Sobre o Quern-me-quer, as margens do rio Capibaribe, enquanto um espago de 'pescaria' e de 
pegagao, cf. ALBUQUERQUE JR. & CEBALLOS, 2002: 311. 
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E assim o fizemos: na segunda-feira (12/09/2005) tentamos iigar para 

Giordano varias vezes, mas seu celular so chamava. E no dia seguinte, 

conseguimos falar com ele, so que o resultado nao foi dos melhores: muito 

educadamente ele nos comunicou de sua desistencia. Perguntamos o motivo: se 

fosse por causa do gravador, nao mais gravariamos; se fosse o receio que 

usassemos de alguma forma o que ele iria nos contar, tentamos tranquiliza-lo 

explicando que ele receberia uma copia do trabalho, onde e como estariam as suas 

falas, que preservariamos sua identidade. Nada feito! Nosso limiar de beijo se 

esvaiu, numazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'revelagao' da verdade, numa proposta de quais historias se deve 

contar ou silenciar. 

Giordano nos contara que havia tido uma revelacao na Igreja Evangelica 

durante o final de semana e que nao queria mais falar: 

Aquele era um tempo muito bom, muito alegre, muito feliz, de muita coisa boa, que 
eu me diverti muito e vivi muita coisa boa. Mas esta no passado (grifos nossos) e 
nao quero mais lembrar nem falar do passado, pois como o Pastor disse, meu 
nome na Biblia significa nascer de novo, e eu estou nascendo de novo, por isso 
nao quero nem falar nem lembrar mais daqueles tempos. 

Tentamos convence-lo, mas ele respondeu com o Sal mo 23, acrescentando 

que tinha gostado muito de nos, mas que essa revelacao tinha feito ele desistir e 

que lessemos o Salmo e acreditasse que Deus iria ajudar a conseguir tudo que 

queriamos. Que Deus e grandioso e opera maravilhas, e que iria operar na nossa 

vida. Lembramo-nos de Larrosa (1998:26) quando ele diz: talvez nessa historia em 

que um homem se narra a si mesmo, nessa historia que talvez nao seja senao a 

repetigao de outras histdrias, possamos adivinhar algo daquilo que somos. 

Por sugestao mais uma vez da nossa banca de qualificacao, professor 

Iranilson Buriti e professora Marilda Menezes, voltamos a tentar contato com 

Giordano, na tentativa de ouvi-lo falar, agora propondo-nos a ouvir sobre sua 

conversao ao protestantismo. Mas a resposta, sempre muito educada, foi de que ele 

estava sem tempo, tendo em vista que quando nao estava no trabalho, estava 

desenvolvendo varias atividades na Igreja. Giordano cala em nome da fe... Assumir 

uma identidade, tomar para si um lugar de aconchego e de reconciliacao com os 

codigos morais, que sao tambem historicos e culturais. Giordano quis entao silenciar 

sobre algumas de suas experiencias. Como sugerira o professor Iranilson Buriti ao 
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pensar sobre primeiro titulo do nosso trabalho alguns sujeitos quiseram silenciar, 

nao foram apenas silenciados. E esse silencio tambem compoe a producao de si, a 

comercializacao (ou nao) entre as varias identidades nas quais esses sujeitos se 

reconhecem ou constroem para si. 

E Giordano e Kardec, nao sao unicos nessa escolha, nao foram as unicas 

flores que nao beijamos. Tivemos mais uma outra experiencia, com um quase 

entrevistado a quern chamamos Silvio. Chegamos a nos falar cinco vezes, na 

tentativa de marcarmos e efetivarmos nosso encontro. Sempre que ligavamos para 

Silvio, ele pedia para que retornassemos numa determinada data para dai 

confirmarmos um horario e local para nossa aproximacao. Decidimos ligar para 

nosso cicerone, para sabermos o que estava acontecendo, se Silvio havia desistido 

e a confirmacao da impossibilidade de mais uma entrevista nao so nos deixou 

desestimulados como, passado o primeiro embate, nos fez sentir e pensar quao 

doloroso deva ser ocupar o lugarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do representante de todo mal, de um sujeito 

marginal, que esta sempre envolto numa vigilancia intensa por estar buscando beijar 

flores que nao sao as indicadas pelas prescricoes morais, religiosas e medicas de 

nossa cultura. 

Entao, para alem de nossa decepcao com mais uma desistencia, para alem 

de nos julgarmos enquanto incapazes de conseguirmos realizar um novo contato, 

preferimos pensar sobre os lugares daqueles a quern dedicamos este trabalho. 

Pensar no quanto pode ser doloroso e dificil perceber-se enquanto sujeito do desejo 

que e nomeado pela medicina, pela ciencia, pela religiao, pelos codigos morais 

como proibido, malefico, pecado, doenca, insanidade. E nem Kardec, Giordano e 

Silvio estao deslocados das exigencias culturais no que diz respeito ao trato com 

nossas praticas sexuais. Como nos lembra Louro (1999), somos educados a nao 

falar nem pensar sobre nossa sexualidade (...) 

Sendo assim, durante o corpo deste trabalho nao tera tantas falas quanto 

queriamos daqueles que nos motivaram a ir a busca de suas experiencias, das 

narrativas que contam de si sobre os desejos que Ihes dao sentido no/ do mundo, 

tendo em vista os percalcos assinalados acima. E antes de apresentarmos o que 

trataremos em cada capitulo do nosso trabalho, queriamos ressaltar que optamos 

43 Vozes e imagens sobre 'sujeitos esquecidos': os homossexuais em Campina Grande (PB) - 1970-

1980. 
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por nao dividi-Ios em sub-topicos, porque nao gostamos de assim esquartejar nossa 

escrita e porque, mesmo sabendo que isso poderia facilitar a busca dos possiveis 

leitores/as por temas mais especificos, preferimos priorizar uma leitura corrida, sem 

estancamentos obrigatorios, ao nao ser aqueles os quais nos sentimos a vontade 

para sugerir a/os que se interessarao por nossa producao. 

No primeiro capitulo de nosso trabalho, priorizamos a discussao que tentara 

pensar sobre como nossos entrevistados se relacionam com seus corpos, com sua 

sexualidade, com seus desejos sexuais e como se relacionam tambem com os 

outros corpos, com as outras sexualidades, com as praticas sexuais dos/as 

outros/as. Pensar sobre as imagens que constroem de si e dos voos que 

empreendem em busca da realizagao (ou nao) dos seus desejos, como tambem 

quais os significados que atribuem na fabricacao dos/as outros/as, quer tenham 

escolhas semelhantes as suas ou nao. 

No segundo momenta da nossa producao, escolhemos nos deter sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

questao da identidade. Tendo em vista que nossos entrevistados se narraram 

enquanto ocupantes de varias posicdes-de-sujeito, seja referente aos seus desejos, 

a realizagao destes, as suas praticas sexuais, a relagao com a familia, com o 

movimento homossexual, com o mundo, nosso objetivo nesse segundo capitulo e 

discutir como se relacionam e se produziram esses sujeitos enquanto corpos que 

assumem marcadores identitarios (ou nao) ou se reconhecem enquanto portadores 

de alguma identidade. 

E no terceiro e ultimo capitulo, escolhemos nos movimentarmos pelas 

narrativas de nossos entrevistados que se relacionam com os codigos da 

masculinidade. Nossa pretensao e pensar sobre a relacao que nossos entrevistados 

estabelecem (ou nao) com as praticas associadas ao masculino; como esses 

codigos sao subjetivados (ou nao) e a responsabilidade que Ihes e exigida para que 

exergam tais codigos. Nossa preocupacao se detem na produgao de significados 

sobre as masculinidades. 

E mesmo sabendo que os silencios continuarao existindo, mas entendendo-

os tambem como outras vociferagoes sobre o que estamos querendo falar. 

Certamente sabemos e tambem denunciamos que estamos aqui a dar uma palavra 

que nao sera nossa palavra nem a continuagao de nossa palavra porque sera uma 

palavra outra, a palavra do outro (LARROSA,2004:30). 
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CAPiTULO I 

SUJEITOS, CORPOS, LIBIDO, FET ICHES: 0 D E S E J O QUE ESTIMULA A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRODUCAO DE SI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... atraves de suas maos, que pode haver outra 
forma de relacionamento entre os homens diferente 
da praticada, forma essa que inclui a caricia fisica, 
mas nao necessariamente, o sexo (...) a seguranga 
e conforto emocional podem vir de um individuo do 
sexo masculino, nao se restringindo apenas a figura 
feminina, como a materna, por exemplo. (...) A 
punigao foi severa a transgressao do professor. (...) 
Adolph Myers foi expulso da cidadezinha escapando 
por um triz de ser enforcado. Assumiu entao, uma 
nova identidade em uma cidade de outro Estado, 
numa tentativa de esquecer o passado. Contudo 
suas maos continuavam a demonstrar seu lado 
transgressor." 

(Conto "Hands" de Sherwood Anderson, 1919.)50 

Era o corpo de Myers, atraves dos usos da suas maos, que denunciavam a 

transgressao dos codigos culturais relacionados ao sujeito masculino/homem. 

Alguns questionamentos: como nos sentimos sendo homem? Como nos sentimos 

sendo mulher? O que implica nos comportarmos como homem ou como mulher? O 

que e exigido de nos que nos caracteriza homens ou como mulheres? Qual a 

relagao que estabelecemos com nosso corpo? O que fazemos com nossos desejos, 

com nossa libido, com nossos/teus fetiches? O que fazemos com nossas vontades 

insaciaveis de estar com alguem e de experimentar alguem? 

Pensar sobre como nossos entrevistados se relacionam com seus corpos, 

com sua sexualidade, com seus desejos sexuais e como se relacionam tambem com 

os outros corpos, com as outras sexualidades, com as praticas sexuais dos/as 

outros/as. Pensar sobre as imagens que constroem de si e dos voos que 

empreendem em busca da realizagao (ou nao) dos seus desejos, como tambem 

quais os significados que atribuem na fabricagao dos/as outros/as, quer tenham 

escolhas semelhantes as suas ou nao. Ou de forma mais arriscada: de que forma a 

"diferenga sexual" e a ordem social se articulam no processo de formagao do 

5 0 Cf. Berutti,2002:30. 
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sujeito?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BRAH apud HALL, 2005:111). Eis nosso objetivo nesse segundo momento 

do nosso trabalho, que se torna academicamente o primeiro capitulo deste. 

E ao propormos que sobrevoemos estas questoes, nao tern como nao 

pensarmos na moral, nos codigos morais, tendo em vista que nossa relacao como 

nosso corpo esta circunscrita e envolvida nao so pelas possibilidades de composicao 

do mesmo, mas, fundamentalmente com as formas culturalmente estabelecidas de 

como devemos nos relacionar conosco. Talvez vozes inflamadas se levantem dentre 

alguns leitores/as e/ou ouvintes querendo entao se declarar contra tal convite 

denunciando-o como atentado a moral, propondo um cessar do nosso voo. 

Alguns/as de nos, ao contrario, poderao se sentir desafiados/as a fazer algo que 

sempre tiveram vontade e nunca coragem ou oportunidade, sugerindo inclusive rotas 

e paisagens a serem perseguidas; e outros/as ainda, farao com tranquilidade uma 

movimentacao que ja Ihes e conhecida, retomando, nao da mesma forma, direcoes 

outrora escolhidas, ou novas direcoes na viagem pela sexualidade. Mas, retomando 

a ideia de moral, lembramos Silvio Gallo (1997:97) citando Nietzsche, quando ele 

afirma: 

a moral e o sistema de valores que sustentam a vida humana, e normalmente 
esses valores sao apresentados como universais, isto e, sempre existiram e 
sempre existirao, sendo validos em qualquer epoca e lugar. 

E aqui nao nos erguemos como defensores (ou algozes) da moral e nem 

partimos da premissa da naturalidade e homogeneidade de fazer/estar/sentir-se 

homem e mulher. As muitas formas desse fazer/estado/sentido, as varias 

possibilidades de viver prazeres e desejos corporais sao sempre sugeridas, 

anunciadas, promovidas socialmente e hoje possivelmente de formas mais explicitas 

que antes. Voos multiplos e com rotas variadas estao sempre a ser iniciados, sem 

ponto de chegada nem a certeza de seu fim, seja um fim feliz ou dolorido, ou sequer 

com um fim. Elas, as possibilidades de viver prazeres e desejos corporais, tambem 

sao, renovadamente, reguladas, condenadas ou negadas. Como afirma Foucault 

(2005), a sexualidade e um 'dispositivo historico'. Ela e uma invengao social, uma 

vez que se constitui, historicamente, a partir de muitos discursos sobre o sexo: 

discursos que normatizam, que regulam, que instauram saberes, que produzem 

"verdades", que estabelecem como devem entao ser realizadas. 
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Porem, direcionar-se para esse pensamento so tern sido possivel porque o 

debate sobre praticas sexuais e de genera vem se tornando cada vez mais 

acalorado tambem no Brasil 5 1, em especial depois dos anos sessenta do seculo XX, 

o que nao significa dizer que antes disso nao se tenha discutido sobre tais temas. 

Weeks (1999:39) ressalta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Embora se possa argumentar que as questoes relativas aos corpos e ao 
comportamento sexual tern estado, por muito tempo, no centro das preocupagdes 
ocidentais, elas eram, em geral, ate o seculo XIX, preocupagdes da religiao e da 
filosofia moral. Desde entao, elas tern se tornado a preocupagao generalizada de 
especialistas da medicina e de profissionais e reformadores morais. O tema 
ganhou, no final do seculo XIX, sua propria disciplina, a sexologia... 

E no que se refere as praticas homoeroticas, elas tambem ganham especial 

atencao a partir de finais do seculo XIX, quando deixam de ser consideradas pecado 

para aumentarem a lista das patologias humanas, e sobre isso nao so a Sexologia 

tern sua contribuicao, mas tambem a Psicanalise. E mesmo com tantas discussoes, 

com tantas possibilidades de leitura sobre a sexualidade, ainda assim continua 

sendo esse um tema que enrubesce faces, enruga a fronte, provoca sorriso nos 

labios, trincar de dentes, suor nas maos, frio na barriga, praticas discursivas que 

tambem sao experimentadas no silenciamento de si (e dos/as outros/as), ou criticas 

de que estamos a falar de uma tematica menor 5 2. Louro (1999:9) ao falar de suas 

lembrancas da juventude, pode colaborar conosco quando afirma que 

a sexualidade era um assunto privado, alguma coisa da qual deve da falar apenas 
com alguem muito intimo e, preferencialmente, de forma reservada. A sexualidade 
- o sexo, como se dizia - parecia nao ter nenhuma dimensao social; era um 
assunto pessoal e particular que, eventualmente, se confidenciava a uma amiga (o) 
proxima (o). 'Viver' plenamente a sexualidade era, em principio, uma prerrogativa 
da vida adulta, a ser compartilhada com o parceiro do sexo oposto. 

Parece-nos entao que a autora nao fala de tempos muito distantes de nos, ja 

que pensar e falar sobre a nossa sexualidade, sobre as praticas sexuais e tambem 

8 1 Destacamos que antes do seculo XX, alguns patses europeus (e em menor proporcao tambem os 
Estados Unidos), ja se debrucavam com mais afinco sobre as discussoes acerca da sexualidade, em 
especial Franca, Alemanha e Inglaterra. Sobre essa discussao, cf. Costa (1995: 61-62); Badinter 
{1993: 7-22). 

Aqui nos referimos as nossas experiencias na pratica docente, quando ha quase quatro anos 
estamos a propor fazer a discussao sobre sexualidade nas disciplinas que ministramos na 
Universidade Estadual da Paraiba, onde alguns/as colegas de profissao questionam nossas escolhas 
e a apontam como desnecessaria, ou inferior, frente aos demais temas da Historia. 
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sobre nosso corpo, ainda nao e tarefa facil. E nao apenas Giordano, Kardec e Silvio 

que nos digam, quando escolheram nao de falar sobre si; mas nossos outros 

entrevistados, aqueles que beijamos, tambem narram suas historias pontuando a 

dificuldade, a vigilancia, a dor, o receio de se falar sobre as praticas que envolvem a 

realizagao (ou nao) dos seus desejos, mesmo entre seus pares. E embora isso nao 

os impega de algar voos, procurar jardins e cheiros exalados pelas mais variadas 

flores, quando assim os seus desejos se veem em negociagao com os codigos 

culturais, varias tambem sao as narrativas dos nossos entrevistados que ratificam a 

experiencia de silenciamento ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA interdigao sobre suas praticas sexuais. Felipe, ao 

falar sobre sua 'descoberta' 5 3 e da relagao com sua familia, nos diz: 

Quando eu era crianga, eu descobri esse desejo muito cedo e era uma coisa que 
eu nao tinha respostas porque eram poucos os comentanos. Eu nao sabia nem o 
que era homossexualidade, nem o que era homossexual, nem o que era gay54, 
nada! Eu apenas praticava... Na verdade, eles acabaram fazendo mais ou menos a 
politica que o exercito americano acabou fazendo com alguns gays: de nao 
perguntar a orientagao sexual e a pessoa nao dizer. Era uma coisa que passou a 
ser muito obvia, mas uma coisa que nao era perguntada. Nao era falada. Se era 
falada entre eles, eu num posso adivinhar, ne? 

Felipe nao sabia os nomes atribuidos ao exercicio dos seus desejos, apenas 

praticava. E tambem nao entendia por que era tao incompreendido e tao cobrado, ja 

que nao se estabelecia, nao se falava claramente que o seu corpo e a pratica de sua 

sexualidade era o incomodo: desde de quando eu me entendo por gente que eu me 

achava diferente. Eu nao sabia muito bem o por que dessa diferenga, ne?55 E seu 

corpo outra vez estava no centra das preocupagoes, nao so por nao entender por 

que se sentia diferente ao desejar 'determinadas flores', mas porque apanhava, e 

apanhava muito, pnncipalmente do meu pal, que quase me pegou com um parceiro 

e chegou a me espancar. E entao apresentado aos codigos culturais que definem 

moralmente como deva ser o exercicio da sexualidade, mesmo que na sua familia 

nao houvesse verbalizagao mais precisa. 

5 3 Aqui utilizamos um termo usado tambem por nossos entrevistados. Mas nao o significamos 
enquanto uma caracterfstica essencial esses sujeitos, que esperava apenas que eles a retirassem o 
veu que ate entao cobria algo que ja estava la, dado, apenas a espera de ser desvelado. Mas a 
significamos enquanto o momento em que a realizagao do desejo se torna possivel, com tudo que ha 
de contingente na pratica e/ou realizagao dos nossos desejos. 
5 4 E importante relembrar que o termo gay, existente desde o seculo XIX, era considerado mais 
neutro, que designava uma cultura especifica e positiva. Mas so comegara a ser utilizado a partir da 
decada de 1960 nos EUA, quando surge o Movimento Gay. Cf. Badinter (1993:113). 
5 5 Narrativa de Felipe. 



56 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA era uma coisa que passou a ser muito obvia, certamente pelos voos e 

praticas corporais de Felipe, a punicao causada ao seu corpo e, outra vez, um 

convite do desejo do silencio para que haja o silencio do desejo, onde o som emitido 

se restringe ao barulho da chibata sobre seu corpo e a ameaca de seu pai, ja 

cansado de tanto usar a forca para espanca-lo: E ele disse: "Olhe! Eu so nao mato 

voce porque tern sua mae e tern seus irmaos". Felipe era parar, a nao mais se 

erguer em busca da realizacao de seu desejo. O seu corpo sentia na pele e nas 

suas dobras que suas praticas e sentimentos eram entao vigiados, condenados, 

punidos (inclusive por ele mesmo), ameacados da morte, e so poupados devido a 

dor e angustia de seus outros parentes ao ver o pai matar o filho, e o primogenito 

filho. Ele nos conta: eu me punia no sentido de ficar triste mesmo, sabe? De me 

achar diferente, de me achar punido pelo que eu achava que era Deus na epoca. E 

eu chorava... Mesmo depois que eu conheci alguns homossexuais eu chorava com 

aquilo. 

Chorar, mesmo para alguem que diga que sempre se aceitou, nunca teve 

problemas com seus desejos. Nao sabia por que era diferente, e se nao havia 

nenhuma explicacao 'patologica', Deus era o algoz de seu corpo, de outros corpos 

que tambem tinham desejos por ele experimentados. Entao se Deus o punia, mesmo 

sem ele saber por que, tendo em vista que comecou sua pratica sexual aos oito/ 

nove anos, uma 'crianga' apenas, ele tambem deveria se punir: alem de ficar triste, 

fazia promessas, que geralmente nao cumpria porque nao deixava de praticar. 

Indomavel e anarquico o desejo, que aponta em todas as diregoes e mantem seu 

proprio curso - as vezes inteiramente na contramao, como nos afirma Artaud (apud 

TREVISAN, 1997:53). 

A relacao que Felipe estabelece com a punicao divina e a punicao por si, com 

as promessas, nao so tern a ver com a condenacao ao homoerotismo pela Igreja 

Catolica Apostolica Romana (por Deus) que se desliza ate os dias atuais. Vale 

ressaltar que essa mesma Igreja tambem produziu inumeros discursos sobre as 

praticas sexuais, estabelecendo o dizivel e o indizivel, o pensavel e o impensavel, 

discursos estes que tiveram (tern) muita forca e lugar de verdade bastante 

'sacralizados'. 

Nao nos embrenhamos aqui numa busca de explicar o presente atraves do 

passado. So que falavamos de initio, citando Weeks (1999:39) que as questoes 

referentes ao corpo e as praticas sexuais, eram, em geral, ate o seculo XIX, 
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preocupagdes da religiao e da filosofia moral.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portanto, antes de ser tornado como 

objeto de estudos e definicoes da ciencia, foram os discursos religiosos e da filosofia 

moral quern criaram um vocabulario bastante fecundo para a definicao e 

classificacao das praticas sexuais, e entre estas, a pratica homoerotica. E nao ha 

como negar a forca que ainda tern tais discursos. Inclusive pela explosao de 

publicacao de inumeros trabalhos encabecados por teologos, presbiteros, padres, 

freiras sobre essa mesma tematica 5 6 . 

Sobre esse vocabulario, antes de ser nomeada de homossexualidade, a 

pratica sexual entre homens era chamada de sodomia, embora esse mesmo termo 

fosse usado para definir tambem contatos sexuais entre homens e animais, homens 

e mulheres desafiando a reprodugao, o que dar ao termo uma imprecisao. Sob o 

Antigo Regime, a proibicao da sodomia era baseada em motivos religiosos, sendo 

chamado de 'pecado mudo', ou 'vicio abominavel'. No seculo XVIII, com a laicizagao 

do crime, o termo sodomia vai sendo cada vez menos utilizado e em sua 

substituicao as referencias as praticas sexuais homoeroticas serao chamadas de 

pederastia ou infamia57. E mesmo tendo mudado os termos, a sodomia, pederastia 

ou infamia, nao eram descritas como uma identidade especifica, mas como uma 

aberracao passageira, uma confusao da natureza 5 8. 

E se e um pecado mudo, um vicio, e passivel de correcao, de sublimacao, de 

redeneao. Se e aberracao passageira, confusao da natureza (grifo nosso), o corpo e 

o lugar de expressividade desses 'equivocos', dessa distorcao. E para o corpo onde 

devem ser direcionados todos os investimentos a fim de amenizar e/ou re-direcionar 

tais praticas e desejos, com o objetivo da 'salvacao', re-colocacao social (e moral) 

desse sujeito. Como afirma Goellner (2005:39), a individualizagao das aparencias 

(...) tern levado os individuos a perceber que o corpo e o local primeiro da 

Nos reportamos aos trabalhos de Muller (2000) e de Trasferetti (2004). Tais trabalhos se propoem a 
alargar as discussoes sobre o homoerotismo e Cristianismo, numa tentativa de apontar solucoes 
entre as propostas cristas e a pratica homoerotica. Todavia, tais trabalhos se mantem atrelados a 
ideia da doenca, do pecado, de uma identidade propria homossexual, que e assumida, consolidada 
em fases especificas do individuo. Alem disso, o tema da tolerancia e muito presente em ambos os 
livros. E nos discordamos de tais propostas, porque voamos por outra rota: a sexualidade enquanto 
um dispositivo historico, portanto nao essencial, e se nao essencial, nao associamos as praticas 
homoeroticas ao pecado, nem tampouco a doenca; a nao fixidez das identidades, nem modos 
univocos e universais de se relacionar consigo e com os outros; a tolerancia como uma mascara 
mortifera, que tranquiliza os individuos na sua 'intolerancia' para,com a diferenga . 
5 7 Pederastia: Contato sexual entre um homem e rapaz bem jovem. Infamia: Ma fama. Perda de boa 
fame. Dano social ou legal feito a reputagao de alguem; desonra, desdouro, ignomi'nia, labeu. Carater 
daquilo que e infame; torpeza, vileza, abjegao. Cf. Dicionario Aurelio Eletrdnico. Seculo XXI. Versao 
3.0. Novembro de 1999. 
5 8 Cf. Costa (1992; 1995). 
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identidade, o locus a partir do qual cada um diz do seu intimo, da sua personalidade, 

das suas virtudes e defeitos. O corpo e o espago que torna possivel a realizagao do 

desejo ou a angustia por sua nao realizagao. 

Os primeiros responsaveis pela identificagao', percepgao desses 'desvios' do 

desejo, sao os componentes familiares. Resta a estes a responsabilidade de 

vislumbrar, o quanto antes, quais dos/as seus/as pa rentes sao portadores dessa 

'confusao natural'. Mario, nos narra sobre si e a experiencia de cuidados da sua 

'carinhosa' mae: 

Minha mae mantinha uma educagao rigida em cima de mim. Nao sei se era porque 
ela ja tinha percebido minha maneira de ser diferente do outro meu irmao, que 
tambem gostava de homens. Mas, mesmo assim ela tinha todo um carinho comigo. 
Mas a rigidez continuava muito forte. 

O carinho da mae de Mario (a exemplo de Maria mae de Jesus), nao a 

impedia de percebe-lo, significa-lo enquanto diferente de seu outro irmao, mesmo 

que este fosse tambem homoeroticamente desejante. E por que a vigilancia sobre 

Mario e nao sobre seu irmao? Por que, mesmo tendo objetos de desejo do mesmo 

sexo que o seu, so a Mario era destinado tanto cuidado e rigida vigilancia? Seu 

corpo 'denunciava', atraves do voo das maos e da voz meiga e calma existentes ate 

hoje, a necessidade da educagao rigida, muito fortemente rigida, e carinhosa. 

Porque as intervengoes que no corpo se operam, ao mesmo tempo que podem 

oferecer-lhes - e oferecem - liberdade, invocam tambem estrategias de autocontrole 

e interdigao (Goellner:2005:38). 

Por isso, nao pensamos a rigidez seja incompativel com carinho, tendo em 

vista que ha inumeras maneiras de estabelecermos relagoes de poder, de 

exercermos vontade de poder, quando esta para Foucault e a vontade de estruturar 

o campo possivel da agao dos outros (VEIGA-NETO: 1995,36). E ao estabelecermos 

o campo de agao possivel para os/as outros/as, tambem o fazemos a partir da 

vontade de verdade, que aqui nao deve ser entendida como no sentido classico de 

"amor a verdade", mas sim no sentido de busca de legitimidade que cada um 

empreende, marcando e sinalizando os discursos por sistemas de exclusao, 

sistemas estes que definem o dizivel e o indizivel, o pensavel e o impensavel; e, 

dentro do dizivel e pensavel, distinguem o que e verdadeiro do que nao e 

(FOUCAULT: 1989; 1985; 1996). 
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Mario nao se inscrevia no campo do dizivel e pensavel dad as as formas e 

gestos de seu corpo de homem, ocidental, cristao. E mesmo com a carinhosa rigidez 

de sua mae, a vigilancia de uma das suas irmas, com quern mora ate hoje, e que 

afirmarazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao admitir suas relagoes com homens, por isso estes nao deveriam ir a 

sua casa, Mario nao silenciou nem estancou seus desejos. Certamente essa relacao 

com a familia e uma das instancias da produgao de Mario enquanto sujeito do 

desejo, mas nao foi capaz de matar esse desejo e nem tampouco impedi-lo de ser 

exercido. 

Sobre essa relagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao natural entre os sujeitos, seus corpos e os codigos 

culturais, Goellner (2005:39) nos alerta que 

a produgao do corpo se opera, simultaneamente, no coletivo e no individual. Nem a 
cultura e um ente abstrato a nos govemar nem somos meros receptaculos a 
sucumbir as diferentes agoes que sobre nos se operam. Reagimos a elas, 
aceitamos, resistimos, negociamos, transgredimos tanto porque a cultura e um 
campo politico como o corpo, ele proprio e uma unidade biopolitica. 

E se ha uma interdigao tao intensa quando se trata da sexualidade, tanta 

vigilancia, tantas regras, tantos Iimites sobre o que temos e carregamos como nossa 

maior "marca" (o corpo), e necessario lembrar que e a partir do nosso corpo e da 

nossa sexualidade que se inscrevem os nossos marcadores identitarios; o corpo e 

um dos locais envolvidos no estabelecimento das fronteiras que defmem quern nos 

somos, servindo de fundamento para a identidade - por exemplo, para a identidade 

sexual (WOODWARD.2005:15). Sendo assim, somos o/a professor/a, a/o amigo/a, 

a/o esposo/a, a/o filho/a, a/o adolescente, a/o profissional, com a grande 

preocupagao do uso do artigo definidor do genera, o que nao nos parece inocente, 

tendo em vista que a identidade de genera se vinculara e dependera da identidade 

sexual 5 9 , havendo uma vigilancia para a correspondencia entre ambas. 

Sobre tal vigilancia, os sujeitos homoeroticamente desejantes tern um lugar 

destacado. Weeks (1999: 51-52), citando Foucault, aponta quatro estrategias que 

ligam, desde o seculo XVIII, uma variedade de praticas sociais e tecnicas de poder. 

Tais estrategias, juntas, compoem mecanismos especificos de conhecimento e 

poder centrados no sexo. Elas tern a ver com a sexualidade das mulheres, a 

sexualidade das criangas, o controle do comportamento procriativo e a demarcagao 

Ja na Introducao falamos dessa vineulacao. 
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dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA perversoes sexuais como problemas de patologia individual. Dai que ao longo do 

seculo XIX, tais estrategias produziram quatro figuras submetidas a observagao e ao 

controle social, inventadas no interior de discursos reguladores: a mulher histerica; a 

crianca masturbadora; o casal que utiliza formas artificiais de controle de natalidade; 

e o 'pervertido', especialmente o 'homossexual'. E aqui, nos interessa 

prioritariamente esta ultima figura: o pervertido, homossexual. 

Mas a aberracao passageira fruto de uma confusao da natureza, na ultima 

terca parte do seculo XIX, e nomeada de outra forma: o homossexual, o invertido, o 

pervertido, que nomeara uma especie particular. O surgimento da nova palavra traz 

consigo uma essentia; o peso da verdade cientifica enquadra os que por ela sao 

caracterizados no receituario das patologias psiquicas, jogando-os na vala dos 

males sociais 6 0. O nascimento do 'homossexual' e o nascimento de uma 

problematica e de uma intolerancia que sobrevivem ate os nossos dias.61 

Como ja falamos anteriormente sobre o surgimento do termo homossexual, 

queriamos agora destacar que, tambem o termo pervertido e vinculado as pessoas 

que tern praticas eroticas, sexuais e/ ou afetivas com pessoas do mesmo sexo 

biologico. A perversao, desde o init io de seu uso na terminologia medica (seculo 

XIX), esteve associada a ideia de 'desvio prejudicial' - desvio, disfuncao ou distorgao 

de uma funcao organica ou atividade mental; um adjetivo e nao um substantivo; 

qualificava um sintoma e nao uma estruturagao psiquica ou organica particular; so 

depois e que veio a ser associada a perversao sexuaP2. E como trabalhamos a partir 

dos processos de significagao da linguagem, tambem e interessante destacar que 

pervertido, segundo o dicionario, e aquele que se perverteu, depravado, 

desmoralizado, corruto, individuo pervertido.63 Outra vez temos uma referencia que 

demarca a anormalidade, o desvio, a imoralidade do desejo e de um corpo que 

permite, equivocadamente, a pratica desse desejo. 

E pensar sobre o surgimento e veiculacao desses conceitos nos possibilita 

defender que nao so os conceitos sao historicos, mas seus significados e a relagao 

que estabelecemos com aquilo que tais termos fazem referencia tambem sao 

cultural e historicamente construidos. Como nos afirma Araujo (2004:174) 

60 Os homossexuais serao alinhados aos velhos libidinosos, ceiibatarios, sifiliticos e libertinos, como 
anti-norma paroxistica da figura do homem-pai. Cf. COSTA: 1995, 129. 
6 1 Cf. BADINTER: 1993, 99-121. 
6 2 Cf. Costa (1995: 158, 173-182). 
6 3 Cf. Dicionario Aurelio Eletrdnico. Seculo XXI. Versao 3.0. Novembro de 1999. 
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nao ha significados pairando acima dos interlocutores, como entidades nao-
linguisticas que a linguagem trataria de expressar, nem fatos como entidades nao-
linguisticas que a linguagem trataria de representar.A combinagao de palavras e 
objetos depende de uma linguagem e esta depende das atitudes de um falante... A 
referenda tern uma fungao discursiva, ajustada a cada enunciagao, aquilo que 
alguem quis dizer com aquelas palavras, dispostas daquele modo, naquela 
sentenga, naquele contexto, para alguem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto, o aparecimento de tais termos, de tais figuras, relacionados aos 

seus corpos e suas praticas corporais e/ou sexuais, nao e naturalmente concebido, 

nem seu significado e permanente. Entre os seculos XVIII e XIX, a referencia aos 

que tern desejos homoeroticos passa a ocupar nao so o campo do pecado; ser 

homoeroticamente desejante deixa de ser considerada uma caracteristica 

passageira (um adjetivo, desvio de um corpo que pode retomar o caminho 'correto'), 

para entao ser associado a um outro lugar de negativacao, o de uma patologia, um 

substantivo que sera marca identitaria dos sujeitos, que tera no exercicio do corpo 

sua aparigao: uma anomalia sexual. E que outras 'medidas' serao tomadas a fim de 

coagir, corrigir, curar, salvar, esses sujeitos: outra vez, seus corpos se tornam o 

centra das atengoes, agora nao so das punigoes e vigilancia, mas de todo aparato 

tecnico da ciencia, ja que tais sujeitos nao correspondem aquilo que sua identidade 

sexual aponta. 

A heranga cartesiana 6 4 para a nossa forma de perceber o sujeito (aquele que 

tern em si a dualidade entre corpo/mente), unida aos codigos da percepgao religiosa 

ocidental crista, nos remete a necessidade de nos reconhecermos numa unica 

identidade, no sentido de nos estabelecer como pertencendo a um grupo social de 

referencia e marcarmos nossa individualidade. Nos apresentamos (ou nos 

representamos) frequentemente a partir da nossa identidade de genera, como 

tambem da nossa identidade sexual (SILVA: 1999,91-92), estas que estao 

circunscritas nos nossos corpos, sao ditas e vistas a partir de nossos corpos. Nessa 

medida, o corpo e, a um so tempo, fonte e expressao de simbolos... o corpo 

simboliza a sociedade, e os poderes e perigos atribuidos a estrutura social, 

guardadas as devidas proporgoes, sao nele reproduzidas (DOUGLAS: 1976 apud 

QUEIROZ & OTTO:2000,31). 

Sobre a influencia das ideias de Descartes sobre para a Ciencia e as interpretacoes dos 
fenomenos do universo, Cf. Santos (1987). 
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Ao falarmos do corpo enquanto esse espago onde nossas identidades estao 

circunscritas, espago de denuncia, negociagao, transgressao (ou nao) das nossas 

preferencias, desejos, sonhos, vontades, nao poderiamos deixar de nos direcionar 

para uma preocupacao bastante presente nas narrativas dos nossos entrevistados, 

que sera a relacao com as praticas associadas culturalmente ao feminino, homens 

que sao chamados dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'pintoso/a', ou 'banderoso'. Todos se referem ao preconceito, 

ao fato de andarem na rua e as pessoas dizerem viado, fresco^ essas coisas. Bicha, 

ne? E assim, era muito engragado, e ainda existe hoje... As pessoas apontavam, 

gritavam: "Olha os viados!" Esse, esse tipo de coisa era muito, muito dolorido.65 

A graga se mistura a dor, numa narrativa de si que aponta para as formas de 

lidar com o preconceito e com um corpo que denuncia o que culturalmente no 

ocidente cristao e considerado perversao: a realizagao dos seus desejos no 

encontro e na procura de flores tidas como maleficas e impuras. O que nos faz 

concordar com Foucault (apud GOELLNER,2005:32) quando para este o controle da 

sociedade sobre os individuos nao se opera apenas pela ideologia ou pela 

consciencia, mas tern seu comego no corpo, com o corpo. Portanto, ser apontado na 

rua, ouvir gritos que falam do que nao e digno de aplauso, so e possivel porque 

corpos passam diante dos olhos de quern aponta e de quern grita, de quern indica 

aqueles que nao devem ser considerados como exemplos, expondo, devido aos 

tragos do corpo, o que pressupoem ser sua intimidade, suas preferencias. Tal 

experiencia tambem faz com que nossos entrevistados tenham posturas que 

denotem receio de sua identificagao publica, corporea, com a feminilidade. E assim, 

Oxumare 6 6 nos narra: 

Eu tinha amigos que na epoca da gente chamava 'bandeiroso', ne? Ai eu tinha um 
amigo que, inclusive eu trabalhei muito com ele em cima disso... Eu trabalhava 
muito com ele mostrando a realidade. que ele ia precisar trabalhar, essas coisas 
todas. Quando eu andava com esse amigo, eu ficava meio chateado, porque ele 
rebolava, essas coisas tudinho, e eu batia muito em cima disso... E dai ele se 
educou. Ne? Mas ele sempre foi meio trabalhoso! Foi um amigo que me deu 
trabalho. (Grifos nossos). 

Entrevista concedida por Felipe em 17/06/2005. 
6 6 O contato com Oxumare se deu atraves de um irmao nosso, por serem colegas de trabalho. 
Oxumare nasceu em 1957, e funcionario publico do Hospital Universitario ha 22 anos. Tern um 
parceiro ha quase dez anos, mas que vieram a morar juntos em dezembro de 2005. Ha vinte e tres 
anos tern sua propria residencia; e umbandista e tern um templo em sua casa, onde as reunioes sao 
realizadas todas as segundas-feiras. Oxumare nos concedeu a entrevista na tarde de 23/01/2006 na 
sua casa. 
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Mostrar a realidade e educar seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amigo trabalhoso era entao enquadra-lo 

naquilo que Oxumare acredita que a maneira correta, 'verdadeira', de se portar, que 

e consoante com as regras morais e com os postulados cientificos do seria um 

homem e uma mulher. Homem nao tern que se vestir de mulher, andar rebolando, 

ficar dando 'pinta', andar desmunhecando. E preciso trabalhar para se sustentar, se 

dar o respeito, mas ai as vezes tern aquele pessoal desmunhecando e chega e diz 

que acha isso ridiculo. Nao. Pra que isso? Nao tern necessidade disso, num e? 

(Idem). Fala-se dos preconceitos, mas tem-se trabalho em educar alguem porque 

ele, mesmo tendo os mesmo desejos, nao corresponde ao que se pensa como 

correto. E nessa fala que se reveste da preocupacao com o outro, do carinho pelo 

outro, vai se estabelecendo, outra vez, modelos de tambem ser desejante, de lidar 

com o corpo e toma-lo educado. A vontade de poder e de verdade outra vez 

promove a negativacao da diferenga, da diversidade, estabelecendo entre os 

sujeitos as formas (ou a forma) possiveis de exercicio do desejo. 

Entao, o corpo nao e apenas o lugar de simbologia de uma determinada 

sociedade (DOUGLAS, 1976), mas tambem, como nos sugere Foucault (apud 

QUEIROZ&OTTO:2000,32), o corpo e objeto de 'adestramento', de disciplinarizagao, 

de vigilancia, afim de que um minucioso controle de suas operagdes Ihes imponha 

uma relagao de utilidade e docilidade, subvertendo-os politicamente, automatizando 

seus gestos, posturas e movimentos. O que nos aponta que a relagao que 

estabelecemos com nossos corpos, nao e naturalmente concebivel, mas esta 

envolvida nas relagoes sociais estabelecidas por determinadas sociedades, em 

determinadas epocas. Relagoes estas que sao marcadas por praticas discursivas e 

nao-discursivas, aonde o dizivel e o indizivel, o pensavel e o impensavel vao sendo 

estabelecidos, e a partir dai, a produgao de si enquanto sujeitos do desejo, a 

produgao das identidades na sua relagao com as subjetividades, vai se delineando, 

de forma nem sempre tranquila. O corpo e ele mesmo uma construgao social, 

cultural e histonca (GOELLNER,2005:33). 

Foucault, entao, ira dizer que o poder atua no que de mais concreto e material 

temos - nossos corpos. E perguntado sobre quern coordena a ag io dos agentes da 

politica do corpo, esse autor acrescenta: 

E um conjunto extremamente complexo sobre o qual somos obrigados a perguntar 
como ele pode ser tao sutil em sua distribuigao, em seus mecanismos, seus 
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controtes reciprocos, seus ajustamentos, se nao ha quern tenha pensado o 
conjunto. Em certos periodos aparecem agentes de ligagao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (FOUCAULT: 
1989,151). 

Nao sabemos precisamente quern estabeleceu que homem tern que ser 

homem, e mulher tern que ser mulher, o que significa assumir comportamentos 

distintos e bem demarcados. Mas, nossos entrevistados transitam por esses codigos 

culturais porque foram a eles apresentados. Culturalmente aprenderam que ha 

regras de comportamentos que nao os permite usar seus corpos de qualquer 

maneira, nem agir de qualquer maneira. Falam, as vezes com magoa ou tristeza, 

sobre as experiencias com preconceitos, reafirmam que cada um pode fazer o que 

quiser da sua vida, mas ratificam, ao mesmo tempo, que nao e preciso 'dar pinta', 

'bandeira', pois como nos afirma Elvis Presley 6 7, quer queira, quer nao queira, voce 

da satisfagao! Seu comportamento conta! Nao e porque voce carrega sobre voce 

uma homossexualidade que voce vai ESCANCARAR! Porque tudo tern o respeito, 

tudo tern um limite! Tudo tern que ter discrigao. 

E outra vez um discurso que se reveste do cuidado com o outro, e com a 

trama das relagoes entre sujeitos. Por que e preciso ter respeito, ter discrigao? 

Porque voce carrega sobre si o fardo da homossexualidade, e o corpo e ao mesmo 

tempo algoz, delator de sua carga, mas tambem o aporte para a realizagao do 

desejo, para o prazer, para a felicidade. Como afirma Paglia (1992:13-15), o 

erotismo e o reino tocaiado por fantasmas. E o lugar alem dos confins, ao mesmo 

tempo amaldigoado e encantado. Tocaiar e entao ter discrigao, porque e preciso 

respeito, ja que se tern que dar satisfagao. Satisfagao a quern? Ao que? Aos Iimites 

e codigos sociais (morais, legais, esteticos), negociados culturalmente, que retira do 

corpo o seu carater apenas e meramente biologico ou natural. 

Como afirma Queiroz & Otto (2000:21), 

(...) o corpo humano e submetido a um processo de humanizagao, e a sua 
experiencia e sempre modificada pela cultura. Marcas deixadas por escarificagdes, 
perfuragoes, tatuagens e mesmo algumas mutilagoes (circuncisao, extragao de 
clitoris, etc) sao sinais de pertinencia, de identidade social, ao mesmo tempo que 
assinalam a condigao tida por autenticamente humana daqueles que as exibem. 

6 7 Elvis Presley nos foi apresentado por Felipe. E artista de teatro, dancarino, que tern 42 anos, mora 
em Campina Grande desde os 7 anos de idade, que ha varios anos e profissional autonomo.foi DJ de 
uma dos bares mais antigos de Campina Grande voltados espeeificamente para o publico 
homoerotico. Nos concedeu entrevista nas tardes de 07/10/2005 e 10/10/2005, na Universidade 
Estadual da Paraiba. 
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NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'superficie dos corpos, as profundezas da vida social' (QUEIROZ&OTTO 

2000:31). Aprendemos quais sao os sons, os gestos, as falas, os habitos, os gostos, 

os sabores, os movimentos, as cores, os desejos que sao permitidos e os que sao 

proibidos na urdidura social; aprendemos inclusive o quern e capaz de nos provocar 

desejo. O uso que fazemos do nosso corpo nas mais diversas atividades nao se 

resume a um desempenho meramente natural, aleatorio, espontaneo, biologico, 

mas, em grande medida, um uso propriamente cultural, em que, segundo Marcel 

Mauss (apud QUEIROZ&OTTO,2000:35-36), combinam-se elementos bioldgicos, 

psicologicos68 e sdcio-culturais (inpluindo-se, nestes ultimos, aspectos religiosos, 

rituais e morais). 

O corpo e entao um espago onde se materializam e se entrecruzam multiplas 

forcas, sobre as quais os vigilantes e donos desse espago nao tern dominio muitas 

vezes; e o corpo o lugar tambem da ordem e da desordem, onde a dinamicidade da 

vida ganha folego, e onde o bater de asas acena para rotas variadas. Geertz (1978) 

ira defender que o corpo "e um 'constructo' bastante complexo, dada a dupla 

procedencia, natural e cultural, das pressdes seletivas que nos fizeram -

biologicamente, inclusive - humanos". E essa biologizagao de nossos corpos, que 

nos torna inclusive humanos, tambem ira estabelecer regras e codigos para as 

experiencias com a nossa sexualidade, com as nossas praticas do desejo. 

Dai ser a sexualidade alvo de olhares e vozes que tentam entende-la, 

descreve-la, quantifica-la e qualifica-la, ma pea-la e apontar-lhe diregao, finalidade, 

formas, formulas, limites, cheiro. E nao e de agora que homens e mulheres 

desprendem suas energias tentando defini-la, mas as varias sociedades, cada uma 

a seu modo, se inter-relacionam com essa forga avassaladora e ambigua, 

produzindo discursos e instrumentalizando praticas variadas. 

Mas para Foucault, nenhuma sociedade se compara com a sociedade 

moderna burguesa no que diz respeito a criar tantos centros de poder, a ter tanta 

atengao manifesta e prolixa, nem tantos contatos e vinculos circulares relacionados 

ao sexo; nunca tantos focos onde estimular a intensidade dos prazeres e a 

obstinagao dos poderes para se disseminarem mais alem. Embora alguns defendam 

6 8 E aqui queriamos destacar que por biologico e psicologico entendemos aspectos relacionados as 
dimensoes fisicas, corporais dos individuos, mas sem a transcendencia que envolve tais conceitos, 
posto que e a cultura quern define como deva ser biologicamente e psicologicamente um corpo, e, 
alem disso, os aspectos fisicos sao vivenciados e significados de maneiras varias pelos sujeitos. E 
mesmo correndo riscos, decidimos por usar tal citacao, por ela alertar sobre os varios aspectos que 
sao definidores da nossa relacao com nossos corpos, na sua contingencia e variabilidade. 
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que esta mesma sociedade foi a mais recatada e com instancias de poder que 

fingem ignorar o que interditavam, Foucault (2005:35) afirma que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Idade Media tinha organizado, sobre o tema da came e da pratica da confissao, 
um discurso estreitamente unitano. No decorrer dos seculos recentes, essa relativa 
unidade foi decomposta, dispersada, reduzida a uma explosao de discursividades 
distintas, que tomaram forma na demografia, na biologia, na medicina, na 
psiquiatria, na psicologia, na moral, na critica politica... Em vez da preocupagao 
uniforme em esconder o sexo, em lugar do recato geral da linguagem, a 
caracteristica de nossos tres ultimos seculos e a variedade, a larga dispersao dos 
aparelhos inventados para dele falar, para faze-lo falar, para obter que fale de si 
mesmo, para escutar, registrar, transcrever e redistribuir o que dele se diz. 

E tudo isso esta relacionado porque no lugar de um controle-repressao, o 

investimento sobre o corpo adquire, como havia sugendo Foucault, o periil de um 

controle-estimulacao (SANT'ANNA,2005:99). Nenhuma sociedade, a nao ser na 

nossa, individuos preparados por uma Ciencia que se ergue a partir da preocupagao 

com a sexualidade (Psicanalise), sao pagos para escutar as nossas angustias, as 

nossas conquistas, as nossas culpas, os nossos medos em relagao a nossos 

desejos. Ainda concordando com Sant'Anna (2005:102), 

Se, durante seculos, a humanidade se destinou a alma o lugar da identidade 
humane, na ordem tecnocientifica e o corpo quern exercera essa fungao. Por 
conseguinte, conhece-lo completamente, salva-lo diariamente, controla-lo 
continuamente sao deveres e direitos atnbuidos com insistencia a todos que 
aspiram o sucesso, a dignidade e a felicidade (SANT'ANNA,2005:102). 

Em nenhuma sociedade o poder se exerceu sobre o corpo e a sexualidade 

com tanta ferocidade e astucia, posto que nao e um poder que tern a forma de lei e 

ou apenas efeito de interdigao, mas que age mediante a redugao das sexualidades 

singulares. Esse poder nao fixa fronteiras para a sexualidade, mas provoca suas 

diversas formas, seguindo-as atraves de linhas de penetragao infinitas. Nao as 

exclui, mas inclui no corpo maneiras de especificacao dos individuos. Nao procura 

esquiva-la, atrai suas variedades com espirais onde prazer e poder se reforgam, ja 

que poder e prazer nao sao instancias separadas e antagonicas. A sexualidade, 

entao, nao pode agir como resistencia ao poder porque esta demasiadamente 

envolvida nos modos pelos quais o poder atua na sociedade: 

desde o seculo XVIII o sexo nao cessou de provocar uma especie de erotismo 
discursivo generalizado. E tais discursos sobre o sexo nao se multiplicam fora do 
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poder ou contra ele, porem la onde ele se exercia e como meio para seu exercicio. 
(FOUCAULT:2005,34) 

Esse mesmo poder do qual estamos falando, "toma a seu cargo a 

sexualidade, assume como um dever rogar os corpos; acaricia-los com os olhos; 

intensificar regioes; eletrizar superficies; dramatizar momentos conturbados. 

Agambarcar o corpo sexual" (FOUCAULT: 2005,44). O que nos possibilita afirmar 

que os usos e as relacoes que mantemos com nossa sexualidade, tambem sao 

historicos e contingentes, tanto quanto o sao homens e mulheres. E nesse sentido, e 

valido historicizar os lugares reservados, no Ocidente cristao, as praticas do desejo 

sexual e as posigoes-de-sujeito a elas relacionadas, nao com o intuito de definir o 

presente a partir do passado, mas para pensarmos sobre algumas questoes 

sugeridas pelas narrativas das nossos entrevistados quando se referem as suas 

praticas do desejo e a relacao desta com a visibilidade (ou nao) corporea. 

Tais questoes tern a ver com os lugares ocupados por esses sujeitos na 

pratica sexual e a relagao destes lugares com seu corpo, ou ainda, como o corpo e, 

muitas vezes, significado como um definidor das posigoes-de-sujeito. Falamos aqui 

do que e chamado por alguns/as de passividade e a atividade na pratica sexual, 

sendo o sujeito ativo aquele que penetra, agao praticada pelo homem, e o sujeito 

passivo aquele que e penetrado, lugar da inagao, ocupado pela mulher. Sabemos 

que falar sobre esses lugares pode levar nosso/a leitor/a, quase que naturalmente, a 

pairar apenas sobre a pratica da heterossexualidade, e talvez a se questionar sobre 

a relagao que esses lugares de sujeito tern a ver com as praticas homoeroticas. 

Mas, tambem entre os homoeroticamente desejantes, estes lugares tern 

demarcagao precisa, e esta demarcagao esta associada ao corpo, numa definigao 

quase infalivel onde o ativo e o que tern atitudes, jeito, gestos, gostos associados a 

forga, a racionalidade, a objetividade, a competigao, a infalibilidade, a masculinidade: 

o bote, homem, heterossexual que nao se negam a esporadicos intercursos sexuais 

com algumas bichas;69 e o passivo aquele que assume posturas sensiveis, afetivas, 

sentimentais, gosto pela leveza e pela cooperagao, ligados a feminilidade: a pintosa, 

a bicha, o bandeiroso. Como nos narra Felipe, ao se referir a decada de 1970-80: e 

essa coisa que a gente reproduz da sociedade heterossexual: os papeis ativo e 

passivo naquela epoca eram muito mais definidos, mas existe ate hoje. 

Cf. GREEN & TRINDADE (2005: 36); PERLONGHER (1987: 126-154). 
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Embora varios discursos sejam erguidos apontando para a naturalidade, 

neutralidade e unicidade das nossas relagoes com a sexualidade, com as praticas 

sexuais, dissemos anteriormente que discordamos dessa ideia. E, portanto, as 

posigoes-de-sujeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA passivo e ativo, tambem nao sao em nada naturais, invariaveis, 

fixas, nem exatamente definidas pelos signos corporais. Por isso pensamos que so e 

possivel entendermos os processos de significagao da passividade e da atividade 

nas praticas sexuais, e sua relagao com o corpo, se pensarmos sobre a produgao 

dos modelos sociais para a pratica sexual, que sao historicos e culturais. 

Sendo assim, ate o final do seculo XVIII, alem dos costumes e das pressoes 

de opiniao, o direito canonico, a pastoral crista e a lei civil eram os tres codigos que 

regiam as praticas sexuais, fixando o que seria licito e ilicito. A partir dai varios 

saberes serao criados para se desdobrar nessa tarefa, sendo inclusive criada uma 

ciencia especifica, no final do seculo XIX, para cuidar da arregimentagao de 

informagoes e explicagoes sobre nossa sexualidade. Nesse sentido, sexologos, 

pautados pelos biologos, psicologos e antropologos, irao a partir de entao, construir 

seu arsenal discursivo e 'cientffico' sobre o modo como deveriamos pensar nosso 

corpo e nossa sexualidade, tornando-se tambem responsaveis pela adjetivagao e 

definigao das nossas praticas, dos nossos sentidos, dos nossos desejos. 

Nao por coincidencia, e tambem entre os seculos XVIII e XIX que alguns 

termos relacionados a sexualidade vao passar a ser usados pelo vocabulario 

medico. Em consonancia com a explosao de discursividades distintas sobre a 

sexualidade, numa tentativa da ciencia de estabelecer criterios mais claros de 

diferenciagao entre os sexos, teremos na Europa, em especial Franga, Alemanha e 

Inglaterra, varios estudos referentes ao tema. Dai que algumas expressoes e seus 

significados, usadas para referir-se a sexualidade e que foram naturalizados pelo 

discurso e praticas, surgem nesse contexto de transformagoes sociais, economicas, 

politicas e culturais experimentadas na Europa do periodo Moderno. Entre esses 
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termos poderiamos mencionarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA heterossexualidade, homossexualidade, uranismo , 

perversao sexual, instinto sexual71, entre outros. 

Nao falamos desses conceitos aleatoriamente, porque nao acreditamos na 

linguagem enquanto uma entidade transcendente, desinteressada e mediadora das 

relacoes sociais, que serve apenas para 'representar' algo que Ihe preexiste. 

"Vocabularios diversos criam ou produzem subjetividades diversas. E, conforme a 

descrigao de nossas subjetividades, interpretamos a subjetividade do outro como 

identica, familiar ou como estranha, exotica e ate mesmo desumana" 

(COSTA: 1992,14-15). O surgimento desses termos, dessa nova linguagem para se 

referir a sexualidade e as praticas sexuais, certamente denota mudancas na 

conceitualizacao daquilo a que se referem, como tambem na redefinieao da norma. 

Para tanto, praticas sexuais naturalizadas no ocidente, que ocupam o lugar da 

normalidade, da familiaridade e da identificacao, como tambem aquelas que ocupam 

o lugar da contrariedade, da estranheza, da anormalidade, do vicio e do desvio, nem 

sempre foram nomeadas da mesma forma, e, portanto, tambem nao tiveram sempre 

os mesmo significados. E se por dois milenios, o modelo que dominou o pensamento 

anatomico foi o one-sex model, no qual a mulher era entendida como sendo um 

homem invertido, e a partir do seculo XVIII que a Sexologia, depois das suas provas 

cientificas, passa tambem a concordar com os filosofos e moralistas do lluminismo, 

surgindo entao two-sex model, que estabelecia que homens e mulheres eram, 

naturalmente, diferentes pela particularidade sexual (COSTA: 1995,100-103). 

Talvez nosso/a leitor/a esteja a se perguntar, com bastante inquietacao, se 

nao nos perdemos daquilo que nos propunhamos a fazer: os processos de 

significagao da passividade e da atividade nas praticas sexuais, e sua relagao com o 

corpo. Nao seria possivel pensar estas posigoes-de-sujeito sem pensar no 

estabelecimento das diferengas entre homens e mulheres. Nao queremos dizer que 

7 0 O termo Uranismo foi inventado pelo jurista alemao Karl Heinrich Ulrichs. Tal termo e de Urania, 
musa que, no discurso de Pausanias, no Simpdsio, de Platao, representa o amor entre homens. 
Ulrichs defendia que nosso carater, nossos sentimentos, nossos instintos nao sao masculinos, mas 
femininos... As maneiras masculinas foram adquiridas artificialmente. Com base nos estudos de 
Ulrichs, Westphal definira a pederastia como uma inversao congenita; Havelock Ellis como uma 
anomalia congenita; Hirschfeld fala de sexo intermediario; e Magnan e Charcot a situara no quadro 
das degenerescencias.Ct Costa (1995,173); Badinter (1993). 
7 1 A nocao de instinto sexual vem da antiguidade greco-romana e do pensamento catolico medieval. 
Mas e na epoca moderna que comecara a fazer parte do vocabulario medico. Embora haja varios 
autores que discutam esse conceito, e Cabanis (1802) que dara a definicao que sera empregada pelo 
universo medico-psiquiatrico oitocentista. Para este, o instinto era produto das excitagdes de 
estimulos que se aplicam ao interior, (...) ou o resultado das impressdes recebidas pelos orgaos 
internos. Cf. Costa (1995: 135-144) 
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so a partir do periodo moderno entao homens e mulheres sao considerados 

diferentes. Todavia, e com o estabelecimento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA two-sex model que as posicoes de 

sujeito ativo e passivo se tornam mais intensamente definidas, ja que o 

reconhecimento das diferencas entre homens e mulheres a partir da sexualidade, ira 

ratificar a sexualidade masculina como sendo a 'norma' 7 2 , e isso estabelecera 

posicoes tambem para os homens que desejam e mantem relacoes sexuais com 

outros homens. 

Se o modelo da unicidade sexual (one-sex model) engendra um dualismo 

qualitativo do qual o homem e o polo luminoso, o da heterogeneidade dos sexos 

(two-sex model) comanda destinos e direitos diferentes, onde o homem continua 

sendo o criterio com o qual se compara a mulher: enquanto a mulher se direciona 

para as atividades domesticas e educagao dos filhos, na passividade de encarnar as 

regras morais, o homem e incumbido da atividade da produgao, da criagao, da 

politica. Seja qual for o modelo - semelhanga ou diferenga - o homem se apresenta 

como o exemplar mais bem acabado da humanidade, o absoluto a partir do qual a 

mulher se situa (BADINTER, 1993:8-9). 

Se no seculo XVIII, um homem digno deste nome poderia chorar e ter 

vertigens em publico, no final do seculo XIX, nao o pode mais, sob pena de 

comprometer sua dignidade e ter sua 'masculinidade' posta sob suspeita. E a partir 

desses modelos, a masculinidade comporta aspectos como o status, o sucesso, a 

resistencia, a independencia. Ser homem entao, significa nao ser feminino, nao ser 

docil, dependente ou submisso, nao ser efeminado na aparencia fisica ou nos 

gestos, nao ser impotente com as mulheres. E isso ira estabelecer tambem posigoes 

bastante definidas para os homoeroticos, tendo em vista que os sistemas 

classificatdrios da homossexualidade masculina enunciam e prescrevem certa 

"gramatica dos corpos" (PERLONGHER, 1987:213). 

Nosso/a leitor/a deve estar se questionando outra vez, e ate nos criticando 

talvez, por estarmos ate agora a falar do discurso cientifico erguido a partir da 

Europa referente a relagao heterossexual quando nosso trabalho e no Brasil e sobre 

sujeitos homoeroticamente desejantes. Todavia, essa divisao em dois tipos e 

bastante arraigada na cultura e nao surpreende que se encontre reproduzida nas 

relagoes homossexuais (MACrAE apud GREEN&TRINDADE,2005:300), por isso 

7 2 Uma discussao recente e interessante sobre a construcao social da masculinidade como a 
identidade hegemonica e naturalizada, e feita por Oliveira (2004). 
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acreditamos na pertinencia de localizar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA one-sex model e o two-sex model. Alem 

disso, vale ressaltar que ate fins da decada de 1950 as pessoas tinham pouco 

acesso aos escritos sobre homoerotismo em portugues 7 3, e muito do que era lido 

provinha da Europa ou dos Estados Unidos. Como afirma Barbosa da Si lva 7 4 (apud 

GREEN & TRINDADE, 2005:34), sociologo pioneiro 7 5 nos estudos sobre 

homoerotismo no Brasil, nao existia material. Havia um pouco de psicanalise, mas 

achava esses trabalhos uma piada, pois eles tinham pouca sensibilidade para os 

homossexuais... Quando fiz meu trabalho nao tinha os conceitos e as teorias para 

explicar isso. 

E mesmo com a escassez de conceitos e teorias, mesmo que aqueles 

homoeroticamente inclinados nao tivessem um arsenal discursivo para falar sobre 

suas praticas, os sistemas classificatorios balizados na atividade/passividade sexual, 

terao muita forca no Brasil ate decada de 1970-80. O primeiro desses sistemas, que 

sera caracterizado de arcaico, hierarquico, popular, e o modelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bicha/macho, no 

qual os participates em relagoes intermasculinas serao ativo e passivo dependendo 

do papel de insertor e insertado no coito anal76 (PERLONGHER: 214). Nesse 

sistema de classificagao, a atuacao na pratica sexual sustenta uma relagao de poder 

hierarquica onde o ativo e supostamente superior ao passivo, e desta forma e o 

macho, sujeito com atributos ditos masculinos, quern desempenha este papel de 

superioridade. Aqui poderiamos remontar as posigoes-de-sujeito estabelecidas pelo 

two-sex model ainda no seculo XIX referente as posigoes do homem e da mulher, 

Varios autores afirmam a inexistencia de material especifico produzido no Brasil das decada de 
1950-60 direcionado aos homoeroticos, como tambem a dificuldade em importar o que era produzido 
no exterior. Cf. Green , 2000a: 281-289; Green & Trindade, 2005: 17-38. 
7 4 Barbosa da Silva se reporta a uma pesquisa feita pelo frances Max Jurth (1960), na Biblioteca 
Municipal de Sao Paulo, guiado pela seguinte questao: "O que um estudante de direito ou de 
medicina encontraria sobre o assunto?" O resultado da pesquisa foi que, a palavra 
'homossexualidade' era significada como 'aberracoes sexuais'. Havia uma edicao alema da obra Die 
Homosexualitat des Marines und d§s Weibes (A homossexualidade do homem e da mulher), de 1914, 
e a edicao francesa de 1883 de L'onanisme Seul ou a deux (o onanismo solitario ou a dois), de P. 
Gardiner. A biblioteca possuia ainda um volume do autor portugues Arlindo Camilo Monteiro (1922), 
intitulado Amor safico e socratico, e de publicagoes brasileiras, havia os Estudos biograficos dos 
homossexuais de Sao Paulo (1938), do psiquiatra Edmur de Aguiar Whitaker, e a obra de Silvio 
Marone, Missexualidade e arte, publicada em 1947. Cf. GREEN & TRINDADE, 2005:28, 29) 
7 5 O pioneirismo de Barbosa da Silva se deu nao so pela escassez de material sobre o assunto, mas 
por esse autor pensar os homossexuais como mais um grupo social da grande metropole, sem avalia-
los como criminosos, doentes ou com defeitos hormonais, tendencia das obras encontradas na 
Biblioteca Municipal de Sao Paulo. 
7 6 Perlongher (1987: 214), concorda com Lacey (1979), quando este afirma que esta predilegao pelo 
intercurso anal-que seria tipica do machismo latino-americano - se corresponde com a vigencia de 
um sistema classificatdrio das relacoes sexuais homoeroticas em ativo e passivo de acordo com o 
papel exercido no coito anal. 
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como falavamos anteriormente: o lugar dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atividade e da virilidade esta reservado ao 

homem, que penetra, e, portanto, que e o macho; ja o homem que e penetrado, que 

portando e considerado passivo, e reservado o lugar da bicha, da mulher. Como nos 

dira Felipe, 

Ativo e passivo eram muito definidos. Mesmo que muitas vezes voce fosse ativo, 
mas era assim e ainda hoje e assim, mas pra sociedade voce e sempre o viado, e 
sempre a bicha. E isso, que hoje eu nao me preocupo mais, mas era uma coisa 
que me incomodava. Por que? Porque era cidadao de segunda categoria e 
continuamos sendo... 

Felipe se narra como cidadao de segunda categoria porque seu corpo 

denunciava (denuncia) o que para alguns pad roes sociais nao seriam posturas 

sexualmente admitidas para um homem macho. E por isso, mesmo que muitas 

vezes fosse o ativo, pra sociedade voce e sempre o viado, e e sempre o viado pela 

traicao do seu corpo na delacao de seus desejos e pela forca dos codigos sociais na 

definigao das praticas sexuais quando nao so as relacoes homoeroticas sao 

negativadas por nao corresponderem aos modelos sexuais definidos como norma, 

mas tambem por estar estas praticas constituidas em torno da transgressao de 

certos 'regimes de signos', que dispoe determinada organizagao do organismo, onde 

os orgaos vao ser atrelados a fungdes hierarquicas preestabelecidas (a boca para 

comer, o anus para defecar, etc.) (IDEM:215). Homens que tern gestos e gostos 

ligados ao feminino, a sensibilidade, nao sao machos, e, portanto, nao sao ativos, 

nem penetram, segundo o modelo macho/bicha. Como dira Reynaud (apud 

BADINTER,1993:117-118), 

Na linguagem comum, homossexual nao e o homem que tern uma relagao sexual 
com outro homem, mas aquele que e visto como passivo: o homossexual e na 
realidade la lante, la pedale, la folle*... Uma mulher em suma. Quando praticada na 
sua forma ativa, a homossexualidade pode ser considerada pelo homem como um 
meio de afirmar seu poder; sob sua forma 'passiva', ela e, ao contrario, um simbolo 
de decadencia. Ninguem pensa, por exemplo, em zombar daquele que faz o papel 
ativo... 

E como saber quern assume o papel de ativo ou o papel de passivo na pratica 

sexual? Ora! O corpo e o espago onde essas classificagoes serao visibilizadas, 

produzidas, significadas, identificadas. E o corpo o lugar da tocaia das praticas 

* Termos de giria francesa - literalmente, 'a tia, a bicha, a louca' - que designam pejorativamente os 

homossexuais. 
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sexuais, ponto de partida para a observagao da correspondencia ou nao aos 

modelos socialmente estabelecidos para a experiencia da sexualidade em 

detrimento do sexo biologico de cada sujeito. Como afirma Perlongher (apud 

GREEN&TRINDADE,2005:282),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ve-se que as redes de codigos e nomenclaturas, 

em sua hiperprodugao, veiculam mobilizagdes moleculares no proprio piano das 

sensagdes corporais. Como nos narra Xango de Campina 7 7, ao se referir aos 

cuidados com o corpo nas decadas de 1960-1970: 

No meu tempo, se tivesse na praga dando 'pinta', e a gente num dava nem pinta, 
fazia o possivel pra num da 'pinta'! Com medo! Porque era repressao mesmo! Era 
de dar fiu-fiu, de gritar: viaado! Etc. Na epoca era: fresco, mulherzinha, essas 
coisas assim. 

E essas coisas assim, fresco, mulherzinha, eram denominacoes que nao so 

vinculavam negativamente esses sujeitos as posicoes de mulher, mas tambem 

apontam para as sensibilidades do corpo e o medo em nao torna-lo porta aberta 

para a percepcao de seus desejos, evitando assim a repressao. Ao mesmo tempo 

em que afirma a gente num dava pinta, Xango de Campina tambem diz: fazia o 

possivel pra num dar pinta. E nesse sentido, se ha o medo e por isso a preocupagao 

em fazer de tudo para nao dar pinta, e porque nem sempre o corpo correspondia 

aos signos do homem considerado macho. Em outro momento da sua narrativa, 

quando o perguntamos sobre esses modelos, ele, que se narra como alguem que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nao dava pinta na praga, comenta entao: 

eu so num gosto de um viado mais pintoso do que eu. (Grifo nosso) Eu num gosto 
muito de viado, viado pintosa. Eu ter o que? Uma amizade. Mas pra ir pra cama eu 
num gosto nao. Pra transar num dar nao. Aquele mais machinho, ai vai! 

Mesmo com o medo da repressao, Xango de Campina se define agora como 

'viado pintoso', e faz uma diferenciagao ao preferi aquele mais machinho. Mas essa 

diferenciagao nao se da pela pratica sexual ativa ou passiva, porque ele se define 

Xangd de Campina foi um pseudonimo escolhido por um dos nossos entrevistados que nasceu em 
Recife-PE no ano de 1942, mas que desde um ano de idade mora em Campina Grande-PB. Xango e 
professor de Ingles do Estado da Paraiba, tendo se aposentado em 2002. Nunca dividiu 
casa/apartamento com nenhum relacionamento, e mora spzinho ha mais de dez anos em 
apartamento proprio no centra da cidade, no qual observamos muitos discos, cd's, imagens de 
santos/as catolicos, budas, orixas, um oratorio antigo confeccionado de madeira rustica que 
pertenceu a sua mae, localizado no centra de seu apartamento. Tudo e muito organizado, e durante 
toda a entrevista havia musica, e muitas vezes ele pedia para pararmos de gravar e ouvirmos o som. 
Nos concedeu entrevista em sua casa na manha de 30/10/2005. 
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como 'pintoso' e tambem e ativo. A diferenca se estabelece a partir dos 

signos/simbolos visibilizados a partir do corpo: serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pintoso ou machinho. Ele que 

tambem diz que cada uma faz o que quer da sua vida, pela singularidade dos seus 

desejos aponta suas preferencias, e reafirma hoje, algo que nas decadas de 1950-

60-70 talvez nao fosse possivel de estar numa pesquisa academica: a episteme da 

epoca nao assinalava esse discurso enquanto dizivel. 

A infalibilidade do modelo macho/bicha (ativo/passivo, respectivamente), 

bofe/bicha, ou bofe/pintosa, pode ser questionado nao so a partir das narrativas dos 

nossos entrevistados sobre suas praticas sexuais. Nao sao estes discursos 

aleatorios e isolados culturalmente. Mas a partir dos anos 1980, intelectuais e 

artistas 7 8 irao questionar e discutir esse modelo, propondo entao um modelo 

considerado modemo, igualitario, pequeno-burgues, definido como gay/gay79, 

conforme o qual os homens serao classificados em homossexuais ou heterossexuais 

segundo o objeto sexual que escolherem, e nao mais em passivos e ativos pela sua 

performance na relacao sexual. O papel definidor do coito anal vai ser questionado, 

seja mediante a incorporagao de outras tecnicas, como caricias, rogares, felagoes 

mutuas etc., seja pelo recurso a penetragao altemada (PERLONGHER, 1987:214). 

Segundo o autor agora citado, o anus continuara sendo o pivo das praticas 

homoeroticas, seja em que modelo for. 

Parece-nos que Perlongher continua bastante atual, posto que essa 

associacao homoerotismo/coito anal, nao esta de um todo suplantada, mesmo que 

tambem seja possivel observar a possibilidade de diversidade das praticas sexuais a 

partir da discussao e questionamento dos modelos pre-estabelecidos, ou uma 

tentativa de diluicao da dicotomia ativo/passivo, que vai sendo empreendida tambem 

pelos homoeroticamente desejantes, muitos sao os que ainda depositam no coito 

anal toda a atengao e energia enquanto um definidor do homoerotismo, mesmo que 

nao se permitam/desejam realiza-lo. E sobre essa centralidade do coito anal, 

Presley tern uma experiencia singular com a pratica sexual, tendo em vista que em 

consequencia do seu primeiro coito anal, que segundo ele foi quase um estupro, ele 

foi submetido a tres cirurgias, com o risco de passar por outra caso insistisse nessa 

pratica. Ele se narra: 

7 8 Perlongher (1987), Trevisan (2000). 
7 9 Segundo Perlongher (apud GREEN & TRINDADE, 2005: 273), em seu artigo intitulado Territories 
Marginais, o modelo gay/gay e americano, enquanto o modelo macho/bicha e tropical. 
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Se antes eu ja num tinha vontade, depois das cirurgias, ai foi que piorou mesmo. 
Porque nao tinha na minha cabeca o desejo de ser passive Meu como nao pedia, 
num pedia. Eu digo assim: pense num homossexuai engracado sou eu! Porque 
nao pedia. (risos) A predominancia em mim, assim, num e o homossexuai aquele 
de gostarde serpassivo, que gosta de 'dafi (Grifos nossos) 

Nessa possivel indecisao de Presley, sem saber ao certo se e a cabega que 

nao tern o desejo de serpassivo, ou o corpo que nao pede, ele se constroi enquanto 

urn homossexuai engragado, ja que nao tern desejos pelas praticas constituidas em 

torno da transgressao de detemninada organizagao do organismo, definidoras do 

desejo homoerotico. Torna-se engragado entao desejar homens e nao desejar ser 

por eles penetrado. A graca e outra vez suscitada, assim como o fez Felipe ao 

comentar sobre os assobios e gritos quando passava na rua. So que agora, a graca 

mascara nao so incomodo de ser significado como cidadao de segunda categoria, 

mas tambem o incomodo de nao corresponder a uma das mais intensas marcas de 

ser 'homossexuai': querer e ser passivo, penetrado. 

Nessa mistura (e separacao ao mesmo tempo) entre corpo e cabega, sobre 

quern coordena esses desejos engragados, o estranhamento experimentado por 

Presley nao e porque seu orgao nao corresponded a fungdes hierarquicas 

preestabelecidas (anus-defecar), mas numa outra rota, Presley se narra como 

engragado por seu cirurgiado orgao nao corresponder aos codigos da transgressao 

que sao atrelados as praticas homoeroticas (anus-penetragao). 

O estranhamento de si se da porque ele corresponde a ordem 

preestabelecida para as fungdes do seu anus (nao e penetrado). E isso nos remete 

outra vez, a diversidade dos processos de significagao que envolve as praticas 

sexuais em seu entrelagamento com os corpos. E numa tentativa das nomenclaturas 

em capturar e fixar os deslocamentos dos sujeitos na casinha dos codigos, duplo 

movimento pode ser observado: por uma lado, uma profusao de nominagoes, que 

procura balizar uma hipercodificagao dos encontros, e por outro, essa 

hipercodificagao "endoidece", entra em desajuste e superposigao, imisgao 

inextricavel, interna, toma-se uma especie de maquina barroca. 

Nessa superposigao indecidivel, onde a urn mesmo sujeito pode ser 

aplicadas varias nomenclaturas, efetua-se urn choque de significantes, e nessa 

mistura de entrechoques, deixa passar, digamos, 'mais', no hiato de sua hiancia, que 

se houvesse a dominancia de urn unico sistema dominante significante despotico 
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(PERLONGHER apud GREEN&TRINDADE,2005:281). A profusao de nominagoes 

entao 'endoidece', tendo em vista que as diregoes pelas quais nossos desejos nos 

estimulam a seguir nem sempre sao comportadas pelas casinhas de codigos e seus 

significados culturais. 

E quando Presley e bastante cartesiano mesmo nao tendo tido, 

possivelmente, acesso as propostas de Descartes sobre o sujeito 8 0, numa tentativa 

de localizar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA origem de seus desejos, lembramos que nao sao os individuos os que 

decidem ou optam a partir de urn ego autoconsciente, os que constroem, por apelar 

a urn cliche, suas identidades e representagoes. Eles participam de funcionamentos 

desejantes, sociais, que os desbordam ((PERLONGHER apud GREEN&TRINDADE, 

2005: 279-280). E nesse sentido, nao acreditamos que o estranhamento e 

construgao de si de Presley esteja a fazer uma inversao dos papeis estabelecidos ou 

uma reafirmagao dos mesmos, mas que propoe uma afirmagao de uma diferenga 

intensa, de urn funcionamento desejante diferente. E este, o desejo, nao se 

centraliza no corpo ou na cabega, enquanto instancias estanques, onde urn 

representa o exerclcio do desejo e o outro o da razao, em que a mente seria 

responsavel pela ordenagao das inferiores instintivas vontades do corpo. 

Por isso, nao pensamos que o modelo macho/bicha (ativo/passivo) so tenha 

sido questionado e discutido a partir dos intelectuais e artistas, muito menos que so 

a partir da decada de 1980 isso tenha acontecido, e que as praticas sexuais entre 

homens homoeroticamente desejantes tenham sempre correspondido a estes 

modelos. Como afirma Foucault (1989): 

Nao e a dominagao global que se pluraliza e repercute ate embaixo; ao contrario, e 
preciso tomar os fenomenos de poder na extremidade mais infinitesimal e, por uma 
analise ascendente, verificar como eles sao anexados por fenomenos mais gerais, 
conservando ao mesmo tempo uma autonomia relativa. 

Nem sempre a pratica do desejo corresponde ao que esta culturalmente 

estabelecido como sendo as formas de realizagao desses desejos; nem sempre e 

possivel tomar publico as varias maneiras como os sujeitos lidam com seus desejos 

porque os codigos culturais nao cerceiam de urn todo as praticas dos homens e 

mulheres, embora pensemos que esses codigos nos apontem e definam as rotas 

Fazemos essa afirmagao levando em consideracao que Elvis Presley fez o curso tecnico em 

Contabilidade e nao exerce atividades ligadas a leitura, posto que ha varios anos e autonomo. 
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que podemos seguir enquanto sujeitos ocuparites de lugares sociais. Como nos 

afirma Felipe ao citar Caetano Veloso: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gente nao sabe onde colocar o desejo. E 

nao saber onde colocar o desejo e nem sempre saber o que fazer com o impasse 

entre a felicidade e a culpa, a saciedade e a cobranca, o prazer e a censura, a 

paixao e o medo da repressao, o desejo e as normas para exercita-lo, quando estes 

desejos sao significados como pecaminosos, monstruosos, desviantes, errados, 

sujos, invertidos, pervertidos, criminosos, ja que aqui nos referimos aos desejos 

homoeroticos. 

Ao narrar sobre as demarcacoes ativo/passivo, Xango de Campina afirma que 

na decada de 70 a demarcagao do 'ativo' e 'passivo' era muito forte. Era muito 
forte! Eu lembro que a gente fazia isso, mas fazia calado, escondido, pra ninguem 
saber que a gente tava comendo os outros. Porque assim: se os pretensos bofes 
soubessem que a gente tava dizendo que tava comendo, eles eram capazes de 
matara gente! Era pra gente ficar tudo caladinho! 

Embora nosso entrevistado fale com certo orgulho que fazia calado, 

escondido, ficar caladinho significava nao expor a 'fragilidade' do homem 

considerado macho da relacao, nem contrariar assim, os modelos pre-estabelecidos. 

Denota ainda a relacao hierarquica onde o pretenso macho exerceria seu poder e 

sua forca, matando as bichas que ousassem denegrir sua imagem, e tambem a 

manutengao, na relacao homoerotica, das regras estabelecidas pelo two-sex model. 

O que nao impedia que os papeis, ativo e passivo, fossem exercidos por corpos que 

culturalmente nao eram pensados como os exercendo. Assim, pensamos que esses 

modelos, aqui mais especificamente das praticas homoeroticas, interligados a 

cultura como o sao, nao dao conta da multiplicidade das praticas sexuais (embora se 

pretenda e se acredite nisso muitas vezes). E mesmo nao dando conta dessa 

multiplicidade de praticas do desejo, eles, os codigos sociais (e portanto culturais) 

estabelecem e determinam o pensavel e o impensavel, o dizlvei e o indizivel, quern 

tern o direito de dizer algo, porque qualquer urn nao pode falar de tudo, falar de 

qualquer coisa, em qualquer circunstancia, que qualquer modo. 8 1 

E embora haja o questionamento ao modelo tropical macho/bicha, embora 

varios homoeroticos tenham praticas que nao se limitam a este modelo, ainda assim, 

ha uma tendencia a captura das praticas desses sujeitos. E aqui, somos entao 

6 1 Aqui retomamos a ideia de Foucault (1976:9) de interdigao do discurso, da qual ja falamos na 

Introducao do nosso trabalho. 



78 

instigados a seguir mais uma diregao, que tambem passa pelos modelos (norte-

americano e tropical) do lugar dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA passividade/atividade, do coito anal. E nos 

direcionamos para as relacoes estabelecidas entre nossos entrevistados com essas 

posigoes-de-sujeito: as bichas criam seus padroes, rotulam, voce tern que ser algo 

dentro dessa classificagao. 

Aqueles que falam dos assobios, dos gritos, das definicoes inflexfveis a partir 

dos seus signos corporeos; aqueles que se narram como sem preconceitos, como 

defensores da liberdade do exercicio da sexualidade, sao eles tambem que 

questionam quando seus pares desejam homens que nao sao seus objetos de 

desejo, sao eles tambem que narram suas experiencias com as cobrancas 

relacionadas as suas praticas sexuais, mas tambem eles estabelecem quais sao os 

modelos e maneiras de amar, desejar, gostar, praticar sexo. 

Eles se consideram engragados, 'a outra', loucos por nao desejarem de uma 

forma ou de outra, mas essa identificacao e representacao de si nao pode ser 

deslocada das relacoes que estabelecem com as outras pessoas: eles participam de 

funcionamentos desejantes, sociais, que os desbordam. E o modelo macho/bicha, 

muito mais forte ate anos 1980, quando comega a ser questionado por intelectuais, 

artistas, nem sempre foi seguido com fidelidade pelos homoeroticamente desejantes, 

mas e ele, em grande medida, que ainda norteia as praticas homoeroticas. Como 

nos afirma Presley sobre as opinioes de seus amigos acerca de sua pouca afeicao a 

penetragao anal: 

Quando a gente ta ali conversando na praqa (Clementino Procopio) e eu pergunto: 
Fulano faz o que? Ai os meninos dizem: Ah! Tu so quer comer!' E eu digo: e eu 
vou querer dar sem querer dar?! Eu digo: 'nao! Eu ate me habilito a fazer tantas 
outras coisas, mas a questao da penetragao, nao.' Entao os meninos, amigos do 
meio, ai me chamam de sapatao. Dizem que eu sou sapatao, que eu sou lesbica. 
Dizem: Ah! Voce e lesbica, e sapatao!' Eu digo: nao, eu nao sou! Voces e quern 
tern uma mulher dentro de voces. E diferente! No meio tambem tern preconceito 
em cima disso! 

O argumento de Presley se reveste dos significados do modelo macho/bicha, 

tendo em vista que os papeis da atividade e passividade, associados as posicdes-

de-sujeito de homens e mulheres, respectivamente, reaparecem na sua narrativa: 

voces e quern tern uma mulher dentro de voces. £ diferente! Presley, que outrora se 

narrava como homossexuai engragado por seu corpo nao desejar e sua mente nao 

pedir a penetragao anal, e que afirma o preconceito entre seus pares, nega 
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enfaticamente sua identificacao com as mulheres, nao so as que tern uma pratica 

sexual ligada a heterossexualidade (permissao da penetragao), mas tambem com as 

mulheres que preferem outras mulheres. E ao mesmo tempo que ratifica a hierarquia 

do modelo que toma como referencial primordial e superior a atividade masculina, o 

mesmo Presley narra sua preferencia pela igualdade nas relacoes, quando afirma 

que 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bicha que pensa que o cara que se diz macho, ta com a bicha porque esteja 
amando, esteja apaixonado, ta muito enganada! Ele ta apaixonado sim!, pela 
carteira, isso se a carteira tiver recheada, e pelo que ela possa proporcionar. Coisa 
que entre urn homossexuai, de igual pra igual, nao acontece! Eu acho o seguinte: 
urn relacionamento homossexuai tern que ser entre homossexuai! Entendeu? A 
gente tern que sentir, a gente tern que ter o mesmo toque, o mesmo sentimento 

Ao passo que comenta sobre o preconceito no meio contra os homoeroticos 

que nao preferem botes, nosso entrevistado enfatiza a sua repulsa pela relacao com 

botes. Desconfia da capacidade dos homens que preferem mulheres e homens, em 

nutrirem sentimentos 'sinceros', de paixao e amor, e afirma categoricamente, sobre 

os sentimentos que permeiam as relacoes entre bofe/bicha: Ta apaixonado sim!, 

pela carteira, isso se a carteira tiver recheada, e pelo que ela possa proporcionar. E 

portanto, a referenda para a forma correta de praticar a sexualidade, de saciar os 

desejos homoeroticos, e entre iguais, porque entre estes (bicha/bicha) se sente, se 

toca, se tern sentimentos de maneira igual. E outra vez, contraditoriamente, esse 

mesmo Presley que defende a igualdade das relacoes, e o mesmo que afirmava 

anteriormente que se habilitava a fazer tantas outras coisas, mas a questao da 

penetragao, nao.' 

Seria realmente possivel sentir, tocar, gostar de maneira igual a outrem? Ate 

onde existiria a igualdade nas suas relacoes, argumento tao enfaticamente erguido 

por Presley na sua critica aos homoeroticos que desejam e se reladonam com os 

ditos botes? Como pensar em igualdade, se ele ja impunha Iimites no que diz 

respeito a permissao ou nao de ser penetrado? Como pensar sobre a critica de 

Presley aqueles que se habilitam a se deitar com o cara que se diz macho, quando 

ele nao permite a penetragao nas suas relagoes homoeroticas, o que contraria urn 

dos principals signos dessa pratica sexual (PERLONGHER, 1987), alem de nos 

afirmar que em seu leque de envolvimentos nao so se vislumbra homens, mas 
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tambem relacionamentos duradouros (sempre por mais de 3 anos) com mulheres? 8 2 

Nao poderia ser ele tambem considerado urnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA macho, urn bofe, ja que nas suas 

proprias palavras este seria aquele que tern uma mulher, uma namorada? 

Voltaremos a essa discussao no terceiro capitulo. 

Retomemos as codificacoes e nomenclaturas atrefadas as praticas sexuais. 

Aquelas nao dao conta da multiplicidade de praticas do desejo, mas ainda assim, 

estabelecem e determinam, norteiam e dirigem a relacao com o corpo e a 

sexualidade, apresentando o pensavel e o impensavel, o dizivel e o indizivel, quern 

tern o direito de dizer, o que dizer, quando e onde dizer, a quern dizer e como dizer. 

Como nos afirma Perlongher (apud GREEN&TRINDADE,2005:279), 

Superficial e empiricamente, o mesmo sujeito "individual" participa, ao mesmo 
tempo, de redes de sociabilidade diferenciadas. Fragmenta-se ate tal ponto na 
diversidade das praticas sociais nas quais desempenha - concedamos - urn 
"papel", que a ideia de uma unificagao egocentrica, como ontologia liberal, 
autoconsciente, pulvehza-se na multiplicagao de seus repartes 

E entre esses repartes, podem ser observados nao so entre sujeitos 

diferentes, mas num mesmo sujeito 'individual'. Assim como Presley, outro 

entrevistado nosso tambem reparte a si e a/os outros/as em seus voos, narrando 

suas experiencias com homens e mulheres. Mas, as aproximacoes entre eles, alem 

da ligacao com a arte, com o teatro, cessam por aqui. E escolhemos por narra-lo por 

estarmos a preferir urn pensamento que diga sim a divergencia (FOUCAULT apud 

CORAZZA, 2003:10). E embora ja o tenhamos usado na invengao do nosso 

trabalho, certamente nosso/a leitor/a nao tenha muita recordacao sobre quern 

estamos a falar, tendo em vista que a ele nos referimos ainda na Introducao. Mas, 

qual o problema disso? Recordemos outra vez... Falamos de Da Vinci, o dono da 

casa que tinha o jardim com urn Fusca amarelo, a compor a paisagem onde fomos 

recepcionados pelo beija-flor. 

Nao podemos silenciar a experiencia de Da Vinci composta em seus 22 anos 

de experiencia em Sao Paulo, embora nao a coloquemos numa posicao hierarquica 

quando antes disso ele tambem morou varios anos aqui, em Campina Grande. E 

desse seu pairar em Campina Grande, foi descobrindo a sexualidade, e tambem as 

8 2 Ao narrar sobre seus desejos e preferertcias, Presley afirma: Eu nao tenho nada contra o sexo 
feminino nao! Entendeu? Eu sempre digo assim, que a minha questao e a questao do atrair. E eu 
olhar pra voce: pode serfeia pode ser bonita, se me enche os olhos e me desperta alguma coisa, pra 
miml 
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casinhas de codigos nas quais elas estavam encasteladas culturalmente. Aqui em 

Campina nao so vivenciou amores homoeroticos, mas teve uma relacao por mais de 

doze (12) com uma mulher, que era retomada e extinta por varias vezes, nada que 

envolvesse casamento ou morar na mesma casa, embora sempre que se 

encontrassem, ficassem juntos. Dessa experiencia, nasce uma filha, com onze (11) 

anos quando o entrevistamos, que mora aqui em Campina e sabe das preferencias 

homoeroticas do pai. Quando perguntamos suas opinioes sobre a ideia de as 

posigoes de passivo e ativo estarem relacionadas as identidades de bicha e bote, 

respectivamente, ele comenta: 

Nao, nao! Isso e dentro do proprio preconceito. Existe essa versao de que a bicha 
so 'da' eo macho come. Olhe! Eu tinha urn amigo que era assim, bem escrachado. 
A gente tava no meio de umas pessoas. Ai tinha uma pessoa assim: os olhos 
arredondados, cor de mel, cabelo grande, aqui em baixo na cintura bem fininha, 
com a libra bem bonita. Ne? O rosto feminino que voce nem nota. Parecia uma 
mulher, onde ele passasse... ai ele anda e fica aquele 'monte' no meio daspemas. 
Ai o Cabeludo, esse meu amigo escrachado que tinha intimidade com ele, ne, 
disse: "rapaz, pra tu virar mulher so falta cortarisso ai. Por que num tira, ne? pra tu 
virar uma mulher de vez? Desse tamanho ai! Vai te atrapalhar!" (risos) Ai ele disse: 
"Nao! Vixe Maria! Isso aqui e meu ganha pao!" Porque ele so sai com homem 
desseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA machdes E quando chega la, ai a mulher, a bicha vira o bote, e o bote vira 
a bicha. Mas isso e no conceito deles, porque pra mim tambem, num tern a ver 
com isso.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E uma questao cultural, secular, de preconceito mesmo, coisa de raiz, 
que a gente aprende na familia. 

Ao significar a relacao bicha 'da' e bote 'come' enquanto uma versao, Da 

Vinci sugere ser essa (versao) apenas mais uma interpretagao das praticas dos 

sujeitos do desejo. Como se fosse uma leitura onde nao ha correspondencia entre 

as praticas e os discursos a elas referidos. Usar o termo versao e ratificado com a 

ideia de que e uma questao cultural, secular, de preconceito mesmo, coisa de raiz, 

que a gente aprende na familia. Nos aprendemos de alguma forma, atraves dos 

jogos da linguagem que as relacoes do desejo sao forjadas a partir de posigoes 

binarias, mesmo entre sujeitos iguais biologicamente. Mas esses significados sao 

produzidos e comercializados, negociados, culturalmente. O que nao obriga nem 

garante a sua aceitagao. 

Nao podemos esquecer que Da Vinci inicia sua vida sexual entre fins de 1960 

e comego de 1970 e tern urn contato muito forte com o teatro em Campina Grande. 

Esse e o mesmo perlodo em que o padrao bicha/bofe comega a enfraquecer, 

quando uma vanguarda teatral de Sao Paulo e Rio de Janeiro comega a questionar 
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esse modelo e propor o modelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gay/gay, Entretanto, segundo Perlongher (1987:74-

75), sobre essa proposta dos teatrologos, essa mentalidade era muito criticada, 

chamada "quebra-louga", muito mal vista; dizia-se que era coisa dessas "bichas 

loucas", paranoicas, intelectuais, que estavam propondo esse modelo de bicha 

transar com bicha83. 

E se essa versao e secular, como afirma Da Vinci, e porque e historica, 

portanto, nao natural nem definitiva. A diferenga entre bicha e macho era muito mais 

nitida (...) depots, ja na primeira metade da decada de 60, a coisa comegou a ficar 

mais diluida, num processo muito lento que ainda nao esta totalmente definido 

(Idem, 1987:75). 

Por isso, Da Vinci, na narrativa de si, aponta o modelo bofe/bicha -

ativo/passivo como uma versao nao apenas porque Ha muito na epoca tudo que era 

publicado sobre a tematica gay, ou porque numa conversa entre amigos, uma 

pessoa de os olhos arredondados, cor de mel, cabelo grande, rosto feminino que 

voce nem nota, retruca, convocando a Mae de Jesus para auxilia-lo, quando e 

sugerido que amputasse seu penis para ser uma mulher em definitive Justificando 

que era o penis o seu ganha pao, temos que a parte de seu corpo que 'denunciava' 

a dissonancia entre sua identidade sexual e de genero, era a parte que nao so Ihes 

possibilitava ganhar o pao, mas 'alimentava' seus desejos e os desejos de seus 

'clientes'. Mas nosso entrevistado explica essa aparente contradicao: Porque ele so 

sai com homem desseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA machdes. E quando chega la, ai a mulher, a bicha vira o 

bote, e o bote vira a bicha. 

Ao dar destaque ao termo machdes, modificando o torn de sua voz, tornando-

a mais forte, grave, seguida de risos, meio ironicamente, Da Vinci, como que 

denuncia o fato de que, ao mesmo tempo em que os homoeroticamente desejantes 

ratificam a versao para tais oposicoes binarias, eles mesmos tern experiencias que 

extrapolam tais referencias, ja que o penis e o ganha pao de um homem que parecia 

uma mulher, onde ele passasse. Mas nao so um homem quase mulher tern praticas 

que extrapolam as posigoes binarias. Vimos ate aqui que varios dos nossos 

As opinioes continuam dissonantes, pois urn membro do Grupo Somos de Afirmagao Homossexuai, 
pioneiro grupo de homossexuais do Brasil, formado por estudantes, intelectuais, bancarios e 

escriturarios de Sao Paulo, afirma numa mesa-redonda: "... o proprio homossexuai esta muito 
esclarecido a respeito de sua homossexualidade, tanto assim que reproduz na pratica os padroes 
heterossexuais, caricaturando as fungdes de atividade e passividade, por exemplo (...) Isto e muito 
falso, pois nao tern nada a vercom a homossexualidade em si." Cf. Perlongher, 1987:90. 
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entrevistados transgridem esses modelos, embora se acomodem algumas vezes nos 

mesmos e ate sugiram quais os modelos que acreditam ser os mais interessantes. 

Quando Da Vinci afirma ser essazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versao e no conceito deles, porque pra mim 

tambem, num tern a ver com isso, ele nao so se distancia dos que assim preferem e 

se narram, mas tambem se coloca numa posigao-de-sujeito que sugere quais 

praticas sao para ele legitimas. E isso fica mais evidente quando ele acrescenta: 

passivo e ativo, isso ai e so uma fachada, ne? A minha preferencia e por uma 
pessoa que quando chegue na cama, quando nolar cama, que nao seja, num e 
nem que nao seja mulher! Mas eu num vou querer uma pessoa que sejazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA passiva84! 
Eu quero uma pessoa que seja normal, que seja ativa tambem!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Grifos nossos) 

Ratificando a ideia de versao, Da Vinci usa entao outro termo agora para falar 

suas ideias sobre o modelo passivo/ativo: e so uma fachada. Mas poderiamos ir 

alem e perguntar: por que e so uma fachada? Porque Da Vinci nao prefere pessoas 

passivas, inclusive, o modelo de normalidade para ele, e a pessoa ativa. Entao nao 

apenas ele e normal, mas deseja uma pessoa que seja normal (passiva) tambem. 

Mesmo afirmando que nao tern preconceito contra as mulheres, contra travesti, 

contra bofe, bicha, na definicao de seus desejos, que demarcam a diferenga, 

percebemos a exclusao daqueles que defendem e acreditam na ralacao bicha/bofe -

passivo/ativo (e so uma fachada), como tambem na a impossibilidade, ao menos na 

narrativa, de manter relacao com aquele que e passivo, que fica a merce, voce faz o 

que quer, que diz: faga comigo. 

Ha uma valorizacao da multiplicidade, inclusive porque justifica-se, a partir 

dessa postura, a pertinencia do desejo homoerotico, tendo em vista que este tern 

sido historicamente associado a doenga, a perversao, ao pecado, ao desvio, a 

anormalidade. E ate aqui, nas narrativas dos nossos entrevistados, pudemos seguir 

por varias rotas, a pairar por varios jardins, ouvi-los construindo a si mesmos a partir 

de experiencias diversificadas, a beija flores de multiplas formas, e a col her nectar 

de sabor variado. Mas, ainda assim, estabeleceram, na produgao de si, modelos 

para a realizagao do desejo que se apresentam como legitimos ou nao, diziveis ou 

nao, plausiveis ou nao. 

E a tensao entre a multiplicidade das praticas do desejo e os modelos 

estabelecidos ou Kits de perfis-padrao, como chama, nao e experiencia apenas dos 

O destaque se deve ao torn da voz de Da Vinci, que acentua o termo com a gravidade do torn. 
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nossos entrevistados que tem/tiveram mantem/mantiveram relacoes tambem com 

mulheres, mas daqueles que dizem gostar e ter experiencias apenas de homens. 

Tendo em vista quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a mesma globalizacao que intensifica as misturas e pulvehza as 

identidades implica tambem na produgao de kits de perfis-padrao de acordo com 

cada drbita do mercado, para serem consumidos pelas subjetividades (...) 

(ROLNIK,2005a:20). 

E na decada de 1960, o out of the closets (sai do armario), que o gay 

liberation (1969) intensifica, possibilita nao so a iuta por direitos politicos, ou um 

convite a visibilidade e dizibilidade dos sujeitos homoeroticamente desejantes, mas 

tambem o questionamento do modelo bofe/bicha, acompanhado pela proposigao de 

um outro modelo: o gay/gay, do qual falavamos anteriormente. O que nos possibilita 

pensar na pulverizagao das identidades e das posicoes-de-sujeito que os homens 

com desejos e praticas homoeroticas poderiam ocupar. Recaem-se outra vez em 

modelos, e dai as inquietacoes pela nao correspondencia a estes. Como afirmamos 

acima, na epoca em que o modelo gay/gay comega a ser defendido, essa 

mentalidade era muito criticada, chamada "quebra-louga", muito mal vista; dizia-se 

que era coisa dessas "bichas loucas", paranoicas, intelectuais, que estavam 

propondo esse modelo de bicha transar com bicha (PERLONGHER, 1987:74-75). 

E Felipe, nas suas narrativas de si, questiona essa vigilancia entre seus pares 

do desejo, quando da nao correspondencia aos modelos e kits de perfis-padrao, 

sobre a intolerancia com os que mantem relagoes com as bichas pintosas, que 

persiste ainda em varias areas, como por exemplo os meios de comunicagao, no 

qual com raras excegoes, o 'desmunhecar' e essencial para qualquer representagao 

dos homens que desejam outros homens. Ou ainda, como afirma MacRae (apud 

GREEN & TRINDADE,2005,309), mesmo entre os homossexuais, as chamadas 

'bichas pintosas' - homens muito efeminados - sofrem muita discriminagao por parte 

daqueles que internalizam ospreconceitos da sociedade (...) 

E nas suas narrativas teremos outra vez uma exaltagao da multiplicidade das 

praticas sexuais, acompanhada pelo estabelecimento de modelos de exercicio para 

estas. Diferente de Presley, Felipe afirma-se como nunca tendo experiencias afetivo-

sexuais com mulheres, mas tambem reclama das cobrangas em relagao as suas 

preferencias. E nos diz: 
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Uma grande parte desses homossexuais da minha faixa-etaha mais velha, eles 
queriam muito se relacionar com o que chamam de bote, com os bissexuais, ou 
com os chamados heterossexuais (que eu nao entendo muito bem), que transam 
com outros homens. E isso tambem nao so pessoas da minha faixa de idade, mas 
as pessoas mais jovens e pessoas intelectualizadas, estudadas. Mas o que e que 
elas querem? Elas querem um falso modelo de homem hetero, num e? Que tenha 
namorada, que tenha mulher. E eu achava que nao, que, que eu tinha que namorar 
com outros homossexuais. E isso foi uma grande loucura na minha cabega porque 
as bichas na epoca dizia: "Nao! Voce, voce nao pode 'fazef com outro, outra 
bicha!" Mas ai eu 'fazia' com quern era bicha, com quern nao era bicha... 

O estranhamento de Felipe se dirige nao so ao fato de tambem pessoas 

jovens e intelectualizadas quererem muito se relacionar com o que chama de bote, 

como se o desejo fosse definido e classificado a partir da idade ou da formacao 

educativa dos sujeitos. E aqui vale ressaltar que uma das criticas feitas ao trabalho 

pioneiro de Barbosa da Silva (1958) se dirige ao fato deste autor ter escolhido para 

sua pesquisa homens homoeroticamente desejantes de classe media de Sao Paulo 

por partir do pressuposto que estes seriam menos 'afetados' (leia-se: afeminados), 

mais discretos e nao prostitutos 8 5. Tambem Perlongher (1987), em seu valioso 

trabalho sobre os Miches em Sao Paulo, nos da apontamentos imprescindiveis 

sobre a voluptuosidade do desejo, quando em sua pesquisa, encontra transfugas da 

zona da prostituigao masculina em Sao Paulo, pertencentes as mais variadas 

posigoes sociais, que se deslizam da questao economica ate a formaeao 

profissional. 

E ao questionar as posturas de seus pares, construindo uma justificativa para 

seus desejos por estes criticadas, Felipe desliza, ao perguntar sobre o que querem? 

esses homens que procuram por botes, e ele responde definindo o que para ele sao 

esses sujeitos: um falso modelo de homem hetero, num e? Que tenha namorada, 

que tenha mulher. Mas Felipe acha que nao, que e possivel ter desejos varios, e 

'fazia' com quern era bicha, com quern nao era bicha, embora afirmando que os 

pretensos botes sao falsos modelos de hetero, e se falsos, nao sao dignos de 

credibilidade, portanto nao e a relacao aconselhavel. Chegando a ser, para ele, uma 

coisa contraditoria porque algumas bichas que so querem bote, querem comer o cu 

dos botes! E outra vez o anus toma a centralidade na definicao do desejo 

homoerotico, porque no estranhamento de Felipe ele pergunta: Mas como e que sao 

botes e dao o cu?! Eu fico meio impressionado com isso! Eu pergunto sobre isso a 

1 5 Cf. Green & Trindade, 2005:30. 
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eles! Eles dizem: 'Nao bicha! Mas e bofe, tern namorada, tern mulher, e casado! Da 

o cu, mas e homem.' 

Felipe se impressiona, fica louco! O incomodo agora nao e mais porque ele 

prefere bichas pintosas e e por isso questionado. Mas porque alguns homens que se 

dizem preferindo botes, o fazem com o desejo de penetra-los. Nosso entrevistado, 

que defende a multiplicidade dos seus desejos, da pratica dos desejos, se constroi 

enquanto alguem que num tenho esse problema, se e viado se num e. E ao criticar 

o fato de que muitos botes nao aparecem com esses homossexuais em lugar 

publico, ele tern a preocupacao em voltar atras e afirma que sua fala nao e em 

momento algum preconceito contra as pessoas que gostam de bofe. Eu tenho 

inumeros amigos que sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA querem bofe!86 Porque o carater da pessoa num ta nisso! 

E se o carater nao esta nisso, em ser bofe ou bicha, em dar o cu ou nao, por que 

entao Felipe qualifica os botes de falsos modelos de hetero? Alem dessa 

qualificacao, embora Felipe nao corrobore com Presley na duvida da capacidade de 

relacoes interessantes (menos hierarquicas e mais sinceras) com os ditos botes, ele 

ratifica o que pensa sobre a falsidade desses sujeitos, quando defende que aqueles 

que mantem relacoes com os mesmo acabam num sendo muito, sei la! Muito felizes! 

Como afirma Costa (1992:17), 

nossas condutas morais obedecem a esse tipo de ordenagao. Aqueles que se 
assemelham a nos, ou que se aproximam dos ideais morais ais quais aspiramos, 
merecem nosso respeito e tern suas condutas aprovadas, ou seja, apresentadas 
como modelos a serem seguidos. Em contrapartida os que se afastam dos 
modelos sao reprovados e apontados como transgressores, anormais ou 
criminosos, conforme a infragao cometida. 

Embora apresentando uma inquietagao quando seus pares Ihes exige que ele 

se encastele no modelo latino-americano bofe/bicha, Felipe voa pela definigao de 

um outro modelo, aquele que para ele parece ser o que mais propenso a possibilitar 

a felicidade. A multiplicidade defendida outrora e entao esquecida no estranhamento 

da procura por sujeitos do desejo diferentes dos seus. Mas, como afirma Woodward 

(2005:50), uma caracteristica comum a maioha dos sistemas de pensamento parece 

ser, portanto, um compromisso com os dualismos pelos quais a diferenga se 

expressa em termos de oposigoes cristalinas. E sao essas oposicoes binarias a 

forma mais extrema de marcar a diferenga, segundo Douglas (apud 

Grifos pela entonacao grave e destacada da voz do nosso entrevistado na sua entrevista. 
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WOODWARD,2005:46),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e apenas exagerando a diferenga entre o que esta dentro e 

fora, acima e abaixo, homem e mulher, a favor e contra, que se cria a aparencia de 

alguma ordem. 

E nessa construcao de si que baila entre o convite a multiplicidade e o 

estranhamento diante de algumas praticas do desejo que nao sao semelhantes as 

suas, Felipe demarca a diferenga, estabelece modelos, aponta a rota que pensa ter 

uma maior probabilidade para a felicidade, tendo como referencial seus proprios 

desejos e suas praticas. E a desestablizagao exacerbada de um lado e, de outro, a 

persistencia da referenda identitaria, acenando com o perigo de se virar um nada, 

caso nao se consiga produzir o perfil requehdo para gravitar em alguma orbita do 

mercado (ROLNIK,2005a:21). 

Nosso/a leitor/a dever esta talvez entorpecido/a com tantas paisagens 

visitadas, sobrevoadas... Por isso queriamos retomar uma das ideias que estamos 

tentando defender ha muito. Acreditamos na multiplicidade de maneiras de 

realizagao do desejo. E nao desconhecemos nem negamos a forga que tern os 

sistemas de classificagao. Mas acreditamos na multiplicidade, porque mesmo que as 

narrativas de si ate agora enunciadas a/o nosso/a leitor/a se contradigam entre os 

questionamentos dos modelos/padroes e a proposta de outro/s modelo/s a partir da 

definigao do que pensam ser a maneira correta de exercicio da sexualidade, suas 

historias nos apontam tambem outras rotas. 

A dificuldade em pensarmos o mundo para alem dos dualismos, dos 

binarismos, estes erguidos sobre os pilares da diferenga, e o receio da aproximagao 

da multiplicidade, da heterogeneidade com a desordem, com o caos, promove uma 

constante reconfiguragao dos significados e das praticas que envolvem a 

sexualidade. Embora concordemos com Durkheim (apud WOODWARD,2005:40) 

que os sistemas de classificagao dao ordem a vida social, sendo afirmados nas falas 

e nos rituais, nao acreditamos que tais sistemas de classificagao sejam 

intransponiveis e fixos, nem que a transgressao desses sistemas continue girando 

em torno da lei, reforgando a propria lei que transgride, como defende Gustavo 

Barbosa (1984). Concordamos com Badinter (1993:105) na sua defesa de que 

as praticas homossexuais existem em toda parte e desde sempre. Mas ate que a 
sexologia Ihe colocasse um rotulo, a homossexualidade era apenas uma parte 
difusa do sentimento de identidade. A identidade homossexuai, tal como a 
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conhecemos, e, portanto, uma produgao da classificagao social, cujo principal 
objetivo era a regulagao e o controle. Nomearera aprisionar. 

E concordamos com a autora porque ao usar o verbo no tempo preterito (era), 

fica-nos a sensagao de que o objetivo da Sexologia em estabelecer uma ordem para 

as praticas sexuais e as formas de exerclcio do desejo, criando assim a 

possibilidade de regulagao e controle, nao foi bem sucedido. As narrativas de 

nossos entrevistados nos apontam algumas rotas que possibilitam voar por 

paisagens onde os 'mapas' da Sexologia parecem riscados. Porque mesmo que 

estejamos embrenhados em sistemas de classificagao, de vigilancia, de controle, e 

mesmo que tambem produzamos classificagoes e diferengas, somos todos 

multiplicidade inumeravel, uma solidao infinitamente povoada (PERLONGHER apud 

GREEN&TRINDADE, 2005:279). 

E aqui nao estamos defendendo que nao haja singularidade, ao contrario, 

acreditamos que esta reside na diferenga de um funcionamento (desejante), nas 

peculiaridades das preferencias do desejo de cada um/a, mas nao podem ser vistas 

como isolada ou autonoma, posto que a multiplicidade tern a ver com esse 

funcionamento desejante, e passa pela conexao que o sujeito (ele mesmo um 

multiplicidade) efetua com o funcionamento do grupo. 

Sendo assim, pensamos que e a sexualidade e as nossas praticas sexuais 

que mobilizam energias, sejam para o prazer, para a manutengao dos lagos sociais 

ou da propria sociedade, sejam para a felicidade, para a dor, para a morte, para a 

existencia da propria vida enquanto obra de arte, enquanto voos que vao rasgando o 

ceu ou invadindo o aparelho reprodutor do objeto do desejo, numa violencia e 

sutileza que nos deixa atonitos/as e inebriados/as, mesmo que tenhamos que lidar 

com as dores, com as pressoes, com a censura, com o medo, com a duvida. E o 

Eros, enquanto impulso vital, nao apenas na sua dimensao sexual, mas enquanto 

uma forga que intensifica nosso esforgo de agao global de auto-realizagao 

(HOOKS: 1999 apud LOURO:1999,118). O Eros enquanto forga que nos langa para 

o devir, para o sopro da criagao e da guerra insistente que e se manter respirando, 

desejando, querendo ir alem do dia e da noite. 

E falamos de tudo isso para dizer que os corpos sempre fizeram parte das 

preocupagoes humanas, de formas variadas, e verdade. Porque sao eles, os corpos, 

construtos e artefatos sociais, onde se inscrevem os marcadores identitarios, 
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tambem caracterizados por aspectos fisicos, e nos dao visibilidade e existencia no 

mundo. E se aqueles tern desejos homoeroticos sao classificados, rotulados, 

marcados por codigos sociais, o referencial a partir de onde esses rotulos e codigos 

sao estabelecidos, e o corpo. De forma intensa e preconizando o lugar da verdade, 

varios discursos foram (sao) produzidos no intuito de tornar cada vez mais 

identificavel, definido e controlavel, estes sujeitos que foram significados como 

representantes da desordem e da anomalia sexual. Como nos afirma Foucault, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enquanto o sodomita era apenas um sujeito juridico de atos proibidos, o 
'homossexuai do seculo XIX tomou-se um personagem: um passado, uma historia 
e uma infancia; uma morfologia tambem, com uma anatomia indiscreta e talvez 
uma fisiologia mistehosa. Nada do que ele e, no total, escapa a sua sexualidade 
(...) O homossexuai agora e uma especie' 

E se e uma especie, com morfologia, uma anatomia indiscreta, com uma 

fisiologia misteriosa, e o corpo desses sujeitos a bussola para a caca ao tesouro do 

seu desejo; e o corpo que e estabelecido como o mapa para a ciencia esquadrinhar 

e assim definir de uma vez por todas, 'a ordem sexual' da especie humana. E aos 

poucos, o que antes era crime contra Deus e contra a natureza, depois crime contra 

a sociedade, vai sendo visto como doenca. Cabe entao a medicina encontrar as 

causas e a cura para este mal. 

Ao inves de ser protegida dos julgamentos morais quando passou a ser 

'examinada' pela medicina, a homossexualidade foi estigmatizada, e a ela associada 

a perversao, o vfcio, a doenca, o mal psiquico e moral. Na sua obsessao por definir 

a norma, um esforco cientifico incalculavel foi feito no sentido de estabelecer e 

definir o anormal: exp l i ca tes etiologicas construidas (corrupcao ou degeneracao do 

instinto sexual, carater inato, anomalia indicativa de parada na evolucao sexual 

natural ou trauma de infancia...); definicao de um receituario bastante inusitado para 

a cura (abstinencia forcada com sangao penal, hipnose, e ate visitas sistematicas a 

prostibulos para inculcagao de propensao a praticas heterossexuais); e alem de tudo 

isso, tipologias complexas, distinguindo diferentes sexualidades (o neurotico, o 

nervoso, o psicotico, o compulsivo, o invertido absoluto e contingente...). 8 7 

A Sexologia e, portanto, uma das responsaveis pela formacao do 'tipo' 

homossexuai: nao dizia apenas so o que se deveria ser, mas tambem o que fazia de 

Cf. Badinter, 1993:105; Costa, 1995,181-182; Oliveira, 2004: 74. 
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alguem um ser normal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E mesmo muitos sexologos ao perceberem o perigo de tais 

tipologias rigidas, como afirma Weeks 8 8 , tentaram entao se embrenhar em 

discussoes que pensassem a partir de outras significagoes, mas ja era tarde demais, 

porque uma vez imposto um 'tipo' homossexuai, tomou-se impossivel escapar dele. 

Embora ja tenhamos reconhecido anteriormente a forga que tern os modelos 

propostos pela Sexologia para se definir a sexualidade, discordamos dessa 

impossibilidade de escapar desses modelos, afirmada por Weeks, porque nas 

narrativas produzidas por nossos entrevistados na fabricagao de si, encontramos 

nao so a ratificacao desses modelos, mas tambem o questionamento dos mesmos, a 

possibilidade de maneiras diferenciadas de exercicio da sexualidade. 

E nesse sentido, o uso que essas pessoas fazem dos seus corpos e a relagao 

que elas tern com sua sexualidade e contingente, possibilitando que assim assumam 

inumeras posigoes-de-sujeito e se construam em varios processos de identificagao, 

porque nao existe nem mais, nem menos, homogeneidade nas relagoes 

homoeroticas do que nas relagoes entre homens e mulheres, maes e filhos, maes e 

filhas, pais e filhos, pais e filhas etc... Nao existe um so fato referencial ou uma 

referenda identica na homossexualidade, exceto aquela construida historicamente 

pela discriminagao moral. E o que discutiremos no proximo capitulo, no proximo 

voo... 

8 8 WEEKS, Jeffrey. Questions of identity. Em Pat Caplan (ed), The Cultural constructs of sexuality, 
Routledge, Londres, NY, 1987, p. 90. Apud. Badinter: 1993, 105. 
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CAPITULO II 

O DESEJO QUE INSTIGA A TRANSITAR PELAS IDENTIDADES, MUDAR OU 

NAO DE PLUMAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contra os que pensam "eu sou isto, eu sou aquilo", e 
que pensam assim de uma maneirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA psicanalitica 
(referenda a sua infancia ou destino), e preciso 
pensar em termos incertos, improvaveis: eu nao sei o 
que sou, tantas buscas ou tentativas necessarias, 
nao-narcisicas, nao-edipianas - nenhuma bicha 
jamais podera dizer com certeza "eu sou bicha." 

(DELEUZE,2004:21) 

Durante a construgao do nosso trabalho, inumeras foram as possibilidades e 

rotas sugeridas pelas narrativas de si dos nossos entrevistados. Suas historias iam 

colorindo paisagens multiplas, nem sempre harmoniosas com as cores e contornos 

das caixinhas de codigos da nossa cultura, e outras vezes, entrelagadas aos 

desenhos de sujeito ofertados, propostos, e ate mesmo impostos, pelas 

negociacoes, nem sempre tranqiiilas, das relagoes culturais. Muito vasto e o 

universo por onde podemos algar voos, as paisagens que foram construidas, os 

jardins por os sujeitos pairar na produgao de si. 

Nesse segundo momento da nossa produgao, escolhemos nos deter sobre 

uma discussao que ja na nossa qualificagao, a professora Marilda Menezes sugerira: 

a questao da identidade. Tal ideia tinha sido cogitada no texto da qualificagao, mas 

deixada de lado, ao menos por aquele momento, quando se foi possfvel visualizar 

um embriao (bastante fragil certamente) dessa discussao quando historicizamos o 

surgimento do termo homossexuai e os significados atribuidos a ele. 

Ao nos direcionarmos ao encontro dos nossos entrevistados nao tivemos a 

prescrigao de estar a pesquisar uma classe homossexuai, um tipo homossexuai, um 

modelo de homossexuai89, que fosse ser apresentada nas entrevistas, embora 

tambem nao descartassemos a possibilidade de haver semelhangas, aproximagoes 

entre as historias de vida construidas ao longo dos encontros. 

Narrativa de Felipe ao reclamar sobre a padronizagao dos homens com desejos e praticas 

homoeroticas. 
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E ao narrarem suas experiencias, iam entao se envolvendo em processos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

identificagao, esse pelo qual nos identificamos com os outros, seja pela ausencia de 

uma consciencia da diferenga ou da separagao, seja como resultado de supostas 

similaridades (WOODWARD, 2005: 18). E se narrando como pertencentes a varias 

identidades, que nem sempre estavam consoantes umas com as outras. 

Posicionaram-se em varios lugares de sujeito, seja referente aos seus desejos, a 

realizacao destes, as suas praticas sexuais, a relacao com a familia, com o 

movimento homossexuai, com o mundo. Eis entao nosso objetivo nesse segundo 

capitulo: discutir como se relacionam e se produziram esses sujeitos enquanto 

corpos que assumem marcadores identitarios (ou nao) ou se reconhecem enquanto 

portadores de alguma identidade. Concordando com Hall (2005:126), pretendemos 

pensar quais sao os mecanismos pelos quais os individuos considerados como 
sujeitos se identificam (ou nao) com as "posigoes" para as quais sao convocados 
(...) de que forma eles moldam, estilizam, produzem ou "exercem" essas posigoes 
(...) porque eles nao o fazem completamente, de uma so vez e por todo o tempo, e 
por que alguns nunca fazem, ou estao em um processo constante, agonistico, de 
luta com as regras normativas ou regulativas com as quais se confrontam e pelas 
quais regulam a si mesmos - fazendo-lhes resistencia, negociando-as ou 
acomodando-as. 

Por isso, nao priorizamos a fixidez para pensar os processos de identificagao, 

tendo em vista que acreditamos que, 

as identificagoes nao sao, nunca, plenamente e finalmente feitas; elas sao 
incessantemente reconstituidas e, como tal, estao sujeitas a logica volatil da 
iterabilidade. Elas sao aquilo que e constantemente arregimentado, consolidado, 
reduzido, contestado e, ocasionalmente, obrigado a capitular. (Butler apud 
HALL,2005:130). 

Reconhecemos as dificuldades e riscos em trabalhar com o conceito de 

identidade, tendo em vista que, com frequencia, este conceito envolve 

reivindicacoes essencialistas sobre quern pertence ou quern nao pertence a um 

determinado grupo identitario, onde fixidez e imutabilidade do sujeito sao sempre 

evocadas. Portanto, uma das discussoes fundamentals que envolve o conceito de 

identidade, concentra-se na tensao entre o essencialismo e o nao-essencialismo. 

Inclusive, Perlongher (1987:151-154), destina um topico do capitulo "Territorio e 

Populacoes" de seu livro O Negocio do Miche, para justificar porque prefere usar a 

ideia de territorialidade proposta por Guattari ao inves de identidade. Nos afirma 
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Perlongher (1987:152,153):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a ideia de identidade, que define os sujeitos pela 

representagao que eles proprios fazem da pratica sexual que realizam, ou por certo 

recorte privilegiado que o observador faz dessa pratica, justapomos a ideia de 

territorialidade (...) 

Nao utilizaremos a ideia de identidade como a apontada pelo referido autor. 

Nem pensamos que trabalhar com o conceito de territorialidade exima o observador 

de privilegiar algum recorte da pratica a qual esta a estudar, tendo em vista que, 

como falavamos ja no inicio, inventamos nossos objetos, e atribuimos significados 

as relacoes que estabelecemos com estes, e tambem a relacao que eles, enquanto 

objetos, estabelecem com o mundo. 

Vemos ainda que a definicao da ideia de identidade apresentada por 

Perlongher aponta para os riscos que assinalamos ha pouco: reivindicacoes 

essencialistas. Dai entendermos a sua escolha, tendo em vista que, para ele, A 

opgao pela territorialidade em detrimento da identidade coloca em cena certa 

"fragmentagao" ou "segmentariedade" do sujeito urbano (...) Os polos relacionais nao 

sao "lugares vazios" - como num arido esquema estruturalista - , mas estao 

ocupados por sujeitos concretos (...), e estes sujeitos nao podem ser considerados 

enquanto unidades totais, mas que estariam fragmentados por diversas 

segmentariedades, podendo os sujeitos ocuparem diversos lugares do codigo 

sucessivamente, o que faz com que estes sujeitos se desloquem mais ou menos 

intermitentemente pelas varias casinhas classificatorias, mudando de classificagao 

conforme local e situagao. 

Certamente o trabalho de Pelongher (1987) e vanguardista, nao so por 

ampliar a pesquisa pioneira de Jose Fabio Barbosa da Silva (1958), por ja tomar 

como um dos referenciais teoricos Deleuze e Guattari, autores ainda incipientes nas 

discussoes academicas da sua epoca, mas por questionar a essencialidade do 

sujeito, tao defendida ha seculos. E ao falarmos dele, de Perlongher, nao o fizemos 

por pensar que o mesmo nao foi feliz em sua escolha teorica, quando pretendia falar 

das praticas relacionadas a prostituicao masculina paulistana. Mas falamos sobre as 

escolhas do referido autor para sugerirmos outras possibilidades de companhias em 

nossos voos teoricos, e tambem justificar a nossa escolha pelo conceito de 

identidade, este que, apos a escrita do trabalho de Perlongher, tera uma discussao 

bastante intensa e seria, encabegada por Stuart Hall e outros/as pesquisadores/as 

da cultura. 
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Reconhecemos portanto, a importancia do conceito de identidade e optamos 

por ele, ja que tem sido bastante utilizado por teoricos dos mais variados campos do 

saber. Como nos afirma Woodward (2005:19-20),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "identidade" e "crise de identidade" 

sao palavras e ideias bastante utilizadas atualmente e parecem ser vistas por 

sociologos e teoricos como caracteristicas das sociedades contemporaneas ou da 

modernidade tardia. Dai ser importante demarcarmos a contextualizagao da 

centralidade do uso do conceito 'identidade', posto que para justificar a importancia 

de se trabalhar com o mesmo, e necessario nos reportarmos as preocupacoes 

contemporaneas com as questoes de identidade, em seus diferentes niveis. 

Portanto, nao e possivel pensar em identidades sem pensarmos em pessoas, 

em sujeitos. Alias, so estamos embrenhamos em todas essas falas porque estamos 

a significar nossa experiencia academica com/de pessoas, escolhidas e inventadas 

por nos como nosso objeto. E nas varias releituras das entrevistas, muitas foram 

identidades produzidas, condenadas, aplaudidas, assumidas, abandonadas. O que 

possibilitou inquietacoes e estranhamentos que nos fizeram lembrar algumas 

discussoes sobre a necessidade e busca por exp l i ca tes objetivas, definigoes 

precisas sobre as praticas dos sujeitos em sua relagao com o mundo, busca esta 

vinculada fortemente a tradigao do pensamento filosofico ocidental de significagao 

do mundo a partir das oposigdes binarias (teoria/pratica, sujeito/objeto, 

natureza/cultura, homem/mulher, heterossexual/homossexual...), sendo um termo a 

superagao do outro. 

Para Derrida, a filosofia ocidental tem-se caracterizado precisamente pela busca 
daquele significado ultimo de todas as coisas, um significado que as fixaria de uma 
vez por todas, que permitiria sua compreensao final, um significado que serviria de 
referenda para todos os outros, e que estaria na sua origem. (SILVA.2002: 25-255) 

A partir dessas oposigdes, observa-se a pretensao de superagao de um dos 

termos, que aparece sempre como positivo, representante da norma, da 

legitimidade, reprimindo o outro, na suposigao de uma essentia que Ihes esta 

subjacente, na suposigao da transcendencia dos significados. E aqui e possivel 

retomar uma rota anunciada anteriormente, tao cara as discussoes que envolvem o 

conceito de 'identidade', que e a tensao entre o essencialismo e o nao-

essencialismo. Uma definigao essencialista da identidade parte do pressuposto de 

que existe um conjunto cristalino, autentico, de caracteristicas que todos .que 
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assumem determinada identidade partilham e que nao se altera ao longo de todo 

tempo: representagoes de si, fixas e imutaveis, como nos falava Perlongher. 

E segundo Woodward (2005:15-16),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o essencialismo pode fundamentar suas 

afirmagoes tanto na historia quanto na biologia (...), apelando seja a "verdade" fixa 

de um passado partilhado, seja a "verdades" biologicas (...) E aqui poderiamos falar 

tanto nos movimentos politicos, etnicos e religiosos que frequentemente reivindicam 

uma historia que possa ser recuperada para servir de base para uma identidade, 

como tambem a identidade sexual ou a maternidade, fundamentadas 

biologicamente. 

Ja uma definigao nao-essencialista focalizaria as diferencas, as 

caracteristicas comuns ou partilhadas pelos sujeitos, grupos; prestaria atencao 

tambem as formas pelas quais a definigao daquilo que significa "ser" alguma coisa 

tern mudado ao longo dos seculos. Para essa perspectiva, a identidade e relacional 

(...) As identidades nao sao unificadas. Pode haver contradigoes no seu interior que 

tern que ser negociadas (...) Pode haver ainda discrepancies entre o nivel coletivo e 

individual (WOODWARD, 2005:14-15). Levamos em consideragao que a construgao 

e manutengao da identidade estao envolvidas em dois processos diferentes, que e a 

marcagao simbolica, o meio pelo qual damos sentidos a praticas e relagoes sociais, 

definindo, por exemplo, que e excluido e que e incluido, e a diferenciagao social que 

essas classificagoes da diferenga sao "vividas" nas relagoes sociais (Idem, 14). 

Portanto, a identidade que e definida pela oposigao nao e fixa, mas flutuante, 

cambiante, mais aproximada da ideia de sujeito que Perlongher nos aponta ao 

utilizar o concerto de territorialidade. 

Se partissemos da premissa essencialista, o referencial aprioristico de um 

sujeito essencialmente racional, univoco e centrado, nos poupariamos da discussao 

sobre o papel da linguagem e da cultura na nossa produgao enquanto individuos, 

homens e mulheres, que tern seus lugares no mundo, que constroem seus lugares 

no mundo. Nesse sentido, tambem nos seria desnecessarios os questionamentos 

acerca das identidades que assumimos ou que somos cobrados/as para que as 

abracemos, sem que muitas vezes estas nos satisfagam, ou quando nos satisfazem, 

nos reserva a exclusao como prernio. Seria desnecessario nos pensarmos enquanto 

beija-flor, enquanto sujeito que tern possibilidades inumeras de voos, e ainda que 

tern desejos ou elege objetos de desejos varios. Seria desnecessario nosso 
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trabalho, porque ja ha inumeras definigoes e significados para as praticas do desejo 

que envolvem sujeitos com o mesmo sexo biologico. 

Todavia, os demarcadores identitarios, que se circunscrevem e se visibilizam 

em nossos corpos, sao assim estabelecidos a partir dos significados atribuidos as 

nossas praticas, e aos simbolos que envolvem estas praticas. E os significados que 

as nossas identidades assumem tern relacao com a cultura na qual estamos 

envolvidos, ja quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as formas pelas quais a cultura estabelece fronteiras e distingue a 

diferengas sao cruciais para compreender as identidades... Cada cultura tern suas 

proprias e distintivas formas de classificar o mundo (WOODWARD, 2005:41). 

E desde do inicio da construgao do nosso trabalho, estamos a expor nossa 

aproximacao com as propostas que defendem a multiplicidade do sujeito e das 

posigoes assumidas por estes na produgao de si enquanto sujeitos do desejo, o que 

nos vincula a perspectiva nao-essencialista da discussao sobre identidade. 

Pensamos entao que tambem os homens como desejos homoeroticos, assumem 

inumeras identidades, e se envolvem em varios processos de identificagao. 

E como nao acreditamos na transcendencia do sujeito, na fixidez e 

imutabilidade da identidade, numa autenticidade que Ihe daria alguma qualidade 

essencial, pensamos na invengao da relacao com nossos entrevistados a partir dos 

voos do beija-flor, por nos dar a possibilidade de ja apresentar que nao 

acreditavamos/esperavamos encontrar experiencias iguais, identicas, quiga 

semelhantes; como falamos anteriormente, nao tivemos a prescrigao de estar a 

pesquisar uma classe homossexuai, um tipo homossexuai, um modelo de 

homossexuai, que fosse ser narrada nas entrevistas, embora tambem nao 

descartassemos a possibilidade de haver possiveis aproximagoes. 

As identidades sugeridas, negociadas, comercializadas, contestadas, foram 

varias, e elas nos possibilitaram questionar nao apenas o ideal de homem moderno, 

racional, centrado, univoco: o 'macho', o 'bofe', que gosta de mulher, que tern gestos 

firmes e nao so fala grosso, mas tambem e 'grosso'! Como nos diria Derrida (apud 

GREEN&TRINDADE,2005:286), o homem com H: homem-branco-ocidental-macho-

adulto-razoavel-heterossexual-habitante da cidade. Nem questionarmos apenas o 

modelo do homem desavergonhado, 'que nao honra as calgas que veste', ou que 

nem de calgas gosta, que tern gestos delicados, fala fmo e tern finos tratos: a 

'bichinha', 'pintosa', 'afetada', o 'bandeiroso', como nos diriam alguns entrevistados 
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ao se referirem a si ou a outros amigos, colegas, conhecidos, homoeroticamente 

desejantes. 

Nas narrativas de si, quando iam se construindo enquanto continuidade 

historica, nossos entrevistados nos possibilitaram questionarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as oposigdes binarias 

tao convocadas na demarcacao das identidades, as relacoes com a familia, os 

ideais de pratica sexual. E pensar nessa multiplicidade e pensar nas varias 

posigdes-de-sujeito ocupadas pelos nossos entrevistados, que sendo efeminados ou 

nao, se narraram ativos e passivos, ou so ativos, ou so passivos; que se dizendo 

desejosos por outros homens, tambem se relacionaram/ relacionam com mulheres, 

tern filho/a, tern uma relacao estavel com uma mulher; que sendo musculosos, com 

corpo bem definido, voz demarcada pelo torn grave, permitem que suas maos bailem 

no ar, suas pernas cruzem com leveza, e nao admitam relagoes que nao possam 

exercer sua sexualidade ocupando varios lugares e posigoes 9 0; que tendo familias, 

nao apenas se curvaram diante das cobrangas ligadas aos lagos consanguineos, 

mas assumiram responsabilidades ou romperam com esta. 

Varios dos nossos entrevistados, com falas diferentes, questionaram os 

lugares estereotipados e binarios (bofe-masculo-bissexual-ativo/ bicha-efeminado(a)-

homossexual-passivo), os lugares de filho, inteligentes ou nao, que Ihes sao 

apresentados/associados e nos quais sao enquadrados, ou mesmo questionando, 

se enquadram nessas posigoes-de-sujeito, assumem os codigos ligados as mesmas. 

Por tudo isso queriamos ratificar que nao objetivamos critica-los ou aplaudi-

los, dependendo das suas escolhas nas relagoes que estabelecem com o mundo. 

Nem pensamos em quantificar ate que ponto correspondem/ reproduzem ou nao aos 

modelos culturais. Mas como recorrem aos aparatos culturais para a produgao de si 

enquanto sujeitos do desejo, e como nas suas narrativas, as identidades sao 

construidas, comercializadas, negociadas. Como nos afirmou Felipe, sobre a 

apropriagao por aqueles homoeroticamente desejantes de simbolos relacionadas a 

heterossexualidade: Porque tambem e aquela coisa: e uma minoria que ate pra 

sobreviver tern que reproduzir porque tambem nao existem muitos exemplos, ne? 

Agora! E muito louco isso e contraditdrio (grifos nossos). Comecemos a voar outra 

vez. 

Dos sete homens com os quais estabelecemos contato, apenas um se disse exclusivamente 

passivo e que mantinha relacoes somente com os chamados 'botes' (homens que tern namorada ou 

esposa e se relacionam com os homoeroticos 'efeminados'). 
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Se e uma minoria ou nao, nao temos como precisar, tendo em vista que como 

o proprio Felipe afirma,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no Brasil so e homossexuai quern se autodenomlna! Porque, 

pelo menos os homens, quase todos acabam trepando com os outros e acabam nao 

se sentindo homossexuais. Dai que a produgao do sujeito, as formas e modalidades 

da relagao com o eu pelas quais o individuo se constitui e se reconhece qua sujeito, 

nao poder ser pensadas apenas a partir do reconhecimento da forga objetivamente 

disciplinar, da qual falava Foucault, mas que tambem a partir de alguns mecanismos 

interiores de assentimento a regra. Como nos afirma Hall (2005:126), e necessario 

complementar a teorizagao da regulagao discursiva e disciplinar com uma teorizagao 

das praticas de autoconstituigao subjetiva, tendo em vista que inumeras podem ser 

as regras as quais somos convocados a atender, corresponder, mas 

necessariamente nao as assumiremos, em definitivo, como realizagao do nosso 

desejo. 

Ha azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produgao do eu como um objeto do mundo, as praticas de autoconstituigao, o 
reconhecimento e a reflexao, a relagao com a regra, juntamente com a atengao 
escrupulosa a regulagao normativa e com os constrangimentos das regras sem as 
quais nenhuma "subjetivagao" e produzida (HALL: 2005,125). 

E essa atengao escrupulosa a regulagao normativa, nem sempre permite a 

narrativa de si que se identifique (ou as assuma) com praticas que possam levar a 

constrangimentos das regras. E por nao ter muitos exemplos, ao menos nas 

narrativas, e por isso nao sao visibilizados, o referencial se mantem sendo as 

relagoes ditas heterossexuais e os seus signos. E parece muito louco isso e 

contraditorio, porque mesmo com a defesa da multiplicidade, e a experiencia desta, 

ainda e muito dificil nos desvincularmos das explicagoes e definigoes binarias. Felipe 

e um dos nossos entrevistados que mais defende a multiplicidade do desejo, embora 

proponha inumeros modelos e questione outras praticas do desejo diferentes das 

suas. Ele que afirma nao saber ser outra coisa senao homossexuai, que nao sabe 

se seria feliz se fosse outra coisa, afirma tambem que o ideal da sexualidade 

humana seria a bissexualidade, porque experimentariamos outros gostos, outros 

orgasmos. 

E como Felipe justifica que nao existem muitos exemplos, mesmo que as 

mulheres nao sejam seu objeto do desejo, ele sugere o modelo ideal da sexualidade 

humana: a bissexualidade, porque so atraves dela seria possivel experimentar 
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outros gostos, outros orgasmos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA So a partir desse modelo ideal, seria possivel a 

realizacao plena do desejo, e do sujeito, ja que para Felipe se voce nao consegue 

exercitar sua sexualidade voce vai viver muito mais infeliz, muito mais tristonho, 

muito mais sozinho. Nosso entrevistado retoma assim o binarismo para a realizacao 

dos nossos desejos - a bissexualidade, nos apontando que a forma como vivemos 

nossas identidades sexuais e mediada pelos significados culturais sobre a 

sexualidade que sao produzidos por meio de sistemas dominantes de representagao 

(WOODWARD,2005:32). E ja que o sistema que se tomou dominante na 

representagao da nossa sexualidade, nao poderiamos esquecer a denuncia de Katz 

(1996:23,26), quando esse autor afirma que 

a heterossexualidade nao foi apenas 'imposta', foi 'inventada' (...) Eu Ihes garanto, 
a ideia de uma heterossexualidade primordial e poderosa em nossa sociedade, um 
forte sinal sob cuja influencia todos nos ainda conduzimos nossas vidas, nao 
importa o que nos de prazer. 

E se foi a heterossexualidade inventada enquanto modelo ideal da realizagao 

da sexualidade humana, assim tambem o foi a homossexualidade, como seu anti-

modelo, estabelecendo e ratificando uma outra oposigao binaria. Mas foram 

inventadas, o que nos relembra seu carater historico e cultural, portanto nao fixas 

nem essenciais. E ja que concordamos com Katz (1996) que foram 'inventadas', 

vale ressaltar que em alguns artigos de jomais de medicina da ultima decada do 

seculo XIX, os psiquiatras primeiro descreviam o homossexuai (...) Mas varios dos 

medicos tambem se referiam ao heterossexual - so que como um depravado! 

Apenas gradualmente a palavra heterossexual passou a significar o suposto ideal 

erotico de sexo diferente que conhecemos hoje (KATZ, 1996:23). 

Por esse poder que foi adquirindo os termos heterossexualidade e 

homossexualidade para definir os sujeitos, esquecemos, muitas vezes, que sao eles 

modos historicamente especificos de dominar, pensar sobre, avaliar e organizar 

socialmente os sexos e seus prazeres (KATZ, 1996:24,25). Dai que nem sempre 

conseguimos escapar da forga e do poder das oposigoes binarias, dos modelos, dos 

•••kits de perfis-padrao, naturalizando os significados associados a estes. 

E nas suas narrativas de si, alguns dos nossos entrevistados, ao falar de sua 

identificagao com as praticas homoeroticas, nem sempre se apropriaram dos 
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codigos da linguagem que definem culturalmente tais praticas, se apropriando de 

outros termos para se referirem a pratica de seus desejos. 

Presley, narrando sobre o inicio de sua vida sexual, suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descoberta do desejo 

homoerotico, afirma que entre seus 13 e 14 anos, juntava-se a uma grande turma de 

meninos com idade semelhante a sua, e iam todos ao Estadio de Futebol Plfnio 

Lemos, no bairro Jose Pinheiro, 

E quando chegava la, comegava a pegagao91 (risos encabulados). Ai urn se 
esfregava em outro. Tinha casais, na verdade! So que num era aquela questao 
assim: Eu to com ele.' Entao ficava 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ai depois dizia: mudal Entao 
assim: ai eu ficava com urn, depois que ficava com urn, ai ia pra outro, e do outro 
vinha pra ficarcomigo, e assim ia os 12. Eu to botando 12, mas as vezes era mais. 
Pronto! Ai aconteceu, ne, a questao, porque eu fui percebendo que eu gostava de 
homem. 

O que Presley chama de questao, e referente ao desejo homoerotico. E se e 

uma questao, merece nao so atencao, mas resolugao ou entendimento sobre o 

assunto. Na maioria das suas falas sobre sua pratica e desejos homoeroticos, ele 

sempre usa o termo questao, mesmo que a seguir coloque a expressao 

homossexual ou homossexualidade. Os unicos momentos de sua narrativa em que 

usa solitariamente a palavra homossexual e quando se refere ao fato de se achar 

urn homossexual engragado por nao gostar de ser penetrado, quando fala sobre seu 

irmao, que tern mais de 50 anos, e que, nas palavras de Presley, e homossexual 

tambem, embora hoje ele num esteja na ativa, porque ele sofreu urn problema de 

saude, ele teve esclerose precoce, e assim: acabou-se o homem! Usa tambem o 

termo homossexual quando se refere a estranheza causada por urn de seus 

parceiros, por quern enche os olhos d'agua ao lembrar da ultima vez que foi visita-lo 

no Presidio de Campina Grande: E estranho! Mas eu to pensando: ele nao se acha 

homossexual, ele diz que e hetero. Ele tern uma namorada tambem92. Mas na cama 

rola tudo, tudo com ele. 

Portanto, usar o termo homossexual e falar de uma graga pontiaguda, quiga 

ferina, por nao se enquadrar, outras vez, na casinha dos codigos ligados a 

9 1 Albuquerque Junior & Ceballos (2002: 310) definem o termo pegacao como sendo a expressao 
usada no meio homossexual para se referir a procura de parceiros em lugares publicos. Mas Presley 
a utiliza para se referir aos contatos fisicos, ao fato deles e seus amigos se esfregarem uns nos 
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sexualidade: nao gosta e deseja apenas de mulher, deseja e gosta tambem de 

homens, mas ao extrapolar os limites do desejo, torna-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA engragado, porque nao 

corresponde as praticas desejantes de urn homossexual serio. Alem disso, usar o 

termo homossexual, para falar do outro, que embora seja proximo, tenha lacos 

consanguineos, more sob o mesmo teto, e alguem com quern nunca converse! sobre 

a questao: a gente nunca se deu bem, nunca tivemos uma relagao legal! 

E defini-lo sem a graga, na solidao de ser apenas homossexual, sem o uso do 

substantivo que denota algo a ser resolvido (a questao), que ainda nao tern solugao 

mas que pode vir a ter, conflito93 em suspensao, e definir o outro como alguem que 

I he e proximo, que parece ser compreensivel, previsivel, maleavel etc. Mas tambem 

e falar de seu irmao como urn outro distante, que parece ser incompreensivel, 

imprevisivel, maleavel. E o outro pensado como exterioridade, como alguma coisa 

que eu nao sou (SKLIAR,2003:26), ou como afirma Presley, meu comportamento 

sempre foi totalmente diferente dele. 

Mesmo se recusando a usar o termo homossexual para falar de si, Presley 

estranha o seu parceiro nao se considerar homossexual. E indaga: como pode 

alguem que demonstra ciumes, que reclame porque sou simpatico demais, que diz 

que eu converso demais com o pessoal, num sei o que!', essa pessoa nao se achar 

homossexual, se dizer que e hetero? 

Como nos afirma Silva (2005:97): o outro cultural e sempre urn problema, pois 

coloca permanentemente em xeque nossa propria identidade, ou aquilo a que 

atribuimos o significado de ser uma identidade. Presley tern desejos homoeroticos e 

dar vida a esses desejos na producao de si, mas nao se identifica com o a palavra 

homossexual, ao mesmo tempo que diz nao entender porque seu parceiro nao se 

acha homossexual. 

Nao se referir a si como homossexual nao e estranho para Presley, mas 

quando o outro (seu parceiro) se nega a tal identificacao, e a isso sao erguidos 

varios argumentos sobre as praticas desse outro que poderiam infalivelmente 

identifica-lo com urn sujeito homossexual, surge a incompreensao, imprevisibilidade. 

Entao, Presley que afirma com tanta veemencia: nao precisei de nada, nada, nada 

pra me achar bem resolvido, denuncia estranheza quando aquela pessoa que voce 

9 3 As expressoes em italico foram extraidas do Aurelio Eletrdnico. Seculo XXI. Versao 3.0. Novembro 
de 1999, e sao referentes ao termo questao. 
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gosta, e voce gosta so em ta perto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que e seu companheira, poe em xeque os signos 

atribuidos a pratica do desejo por outro homem, ja que nao se identifies com a 

nomeacao homossexual. 

Para tanto, como sugere Hall (2005:106), embora tenha suas condigdes 

determinadas de existencia, o que inclui os recursos material's e simbolicos exigidos 

para sustenta-la, a identificagao e, ao fim e ao cabo, condicional; ela esta, ao fim e 

ao cabo, alojada na contingencia. 

Mas o arsenal conceitual de Presley nao se restringe a um unico termo 

mediador: quando nao lanca mao da expressao questao (homossexual), usa o termo 

entendido, chegando a iniciar a expressao homossexual, e retomar a fala para usar 

outra vez o termo questao. Isso ocorreu quando estava a se referir sobre o 

relacionamento e afinidades que tern com sua atual companheira. Entao ele afirma: 

Ja ha 3 anos estamos juntos. A minha questao homossexual (risos encabulados), 
assim, ela sacal A gente conversando, ai foi quando se descobriu. De imediato ela 
ficou interessada em mim, ne? Mesmo sabendo da minha questao... mas, normal! 
Pnmeiro: a maioria das amizades dela sao todas homossexual, seja masculinos ou 
femininos, sempre tern a questao. (Grifos nossos) 

Numa fala curta, Presley usa o termo questao inumeras vezes e justifica que 

um dos motivos da afinidade de sua companheira e normalidade ao tratar com a 

questao de Presley, e o fato dela ter muitos/as amigos/as que sempre tern a 

questao. E quando insistimos e perguntamos a ele se esses/as amigos/as sempre 

sao homossexuais ou lesbicas, ele nos responde: 

E. Sempre sao entendidos, ne? Do mesmo jeito que o pessoal me procure muito 
pra conversar, procure muito ela. A gente tern muito assim, uma psicologia de 
conversar com o pessoal entendido, sabe? Entao, muitos amigos, seja masculinos 
ou femininos, procure muito ela pra conversar sobre a questao, ne? Falar sobre 
seus relacionamentos. (Grifos nossos) 

A psicologia de Presley e sua companheira, em conversar sobre a questao 

com e dos seus amigos, ironicamente, exclui do vocabulario de suas conversas um 

termo bastante difundido e ratificado pela Ciencia do seculo XIX, o termo 

homossexualidade. E segundo um dos miches entrevistados por Perlongher 

(1987:78,80), no Brasil, entre 1964-1965, comegava aparecer o termo "entendido", 

usado pela vanguarda teatral para amenizar. Hoje quase nao se usa, foi substituido 

por gay. Ainda um outro miche, ao falar sobre a aparicao de travestis, afirma: a 



103 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tonica gay, antes de 1967, era enrustida e nao-assumida. Era uma sociedade 

secrefazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA enfencBa (grifos do autorf . 

Albuquerque Junior & Ceballos (2002: 321), falando sobre as mudancas da 

decada de 1970, e das cartas enviadas ao Jornal Lampiao da Esquina, afirma que 

os correspondentes, ao usaram o termo 'entendido', estao se referindo aos lugares 

ou pessoas que, embora nao sejam identificados como homossexuais, permitem o 

convivio, a aproximagao e ate o relacionamento dos identificados como 

heterossexuais com os homossexuais. Uma ou outra definicao para o termo 

entendido, remete a uma moderacao, tentativa de enfraquecimento dos significados 

'negativos' associados as praticas do desejo homoerotico. 

Certamente nao poderiamos negligenciar tod a significacao atribuida aos 

termos homossexual e homossexualidade, como falavamos na Introdugao e primeiro 

capitulo do nosso trabalho. E Presley, que tern uma psicologia que atrai amigos e 

amigas suas e de sua companheira para falar sobre a questao, nos aponta que a 

producao de nossas identidades, em relacao com as nossas subjetividades, requer 

uma atengao escrupulosa a regulagao normativa e com os constrangimentos das 

regras(HALL,2005,125). 

Usar o termo questao para referir-se ao desejo de um homem por outro 

homem, ou de uma mulher por outra mulher, e amenizar os processos de 

significacao com a anormalidade, com o pecado, com o desvio, com a doenga. 

Como nos afirma Costa (1992: Prefacio), a carga de preconceito contida no uso de 

palavras como 'homossexualismo' ou 'homossexual' e autonoma em relagao a 

intengao moral de quern as emprega. E independente de ter-se conhecimento ou 

nao das propostas da Ciencia, culturalmente somos apresentados, pela linguagem, 

aos significados das nossas praticas, ja que nao ha uma mente repleta de 

significados a priori, eles sao parte da linguagem, e esta e adquirida, social, 

evidenciada pelo comportamento publico e reconhecivel pelas pessoas 

(ARAUJO,2004). 

Nossos entrevistados, desde cedo e ao longo de suas trajetorias do desejo, 

foram convidados a pensar sobre si, sobre suas praticas, quando entao seus corpos, 

como falavamos no primeiro capitulo, tornaram-se o centro das suas preocupacoes 

9 4 Embora o autor use em varios momentos da sua narrativa o termo 'entendido', ele nao dar uma 
definicao clara do mesmo, como o faz com os outros termos veiculados por seus entrevistados. Cita 
na pagina 63 do seu livro, a dissertacao de Carmem Dora Guimaraes (1977), de tftulo O homossexual 
visto por entendidos, mas nao vai alem da citacao do trabalho. 
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e daqueles/as mais proximos. Com isso, nao apenas Presley se utiliza dos jogos da 

linguagem para construir-se enquanto sujeito, Mario tambem se apropria das 

possibilidades da fluidez da linguagem para narrar-se. EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nenhum momento de sua 

fala, Mario utiliza-se dos termoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homossexual e/ou homossexualidade. Sempre se 

referiu a pratica do seu desejo como sendo a identidade social, um dos motivos 

tambem pelos quais escolnemos utilizar o conceito de identidade ao inves de 

territorialidade. E ele nos narra sua 'descoberta': 

Minha identidade social tambem eu assumi mesmo quando eu reconheci que eu 
era o que eu sou, entendeu? Eu tinha meus 12, 13 anos, foi quando eu comecei a 
me interessar por um amiguinho da escola. Entao a gente sempre estudava junto, 
tudinho. E um die surgiu um momento que pra mim, pelo tempo que faz, eu nao me 
lembro com detalhes, mas foi bom pra minha formagao, pra formagao da minha 
identidade social (...) E ainda hoje eu tenho boas amizades com pessoas da 
mesma identidade social minha, muito mais velha do que eu. 

Assumir sua identidade social so e possivel quando Mario reconhece o que e, 

quando opera uma acomodacao, ao menos temporaria, dos seus desejos, 

balizando-se nos codigos culturais para saber-se sujeito no mundo. 

E esse reconhecimento torna-se visivel quando comeca a se interessar por um 

amiguinho da escola. Portanto, a formagao da sua identidade social tern como 

fundamental (bom) a relacao com o outro, este que esconde uma altehdade 

ingovernavel, de ameaga, explosiva. A partir de quern aquilo que tern sido 

normalizado pode acordar a qualquer momento (SKLIAR,2003:26). E aqui nao 

entendemos que o que estava normalizado, o desejo homoerotico, e uma essencia 

de Mario, mas apenas uma das possibilidades de realizacao do seu desejo, e suas 

subjetividades, afetadas que foram pelo material cultural fora dele (o amiguinho da 

escola), possibilitou experiencias ate entao nao degustadas. 

Ao assumir-se como alguem que e algo, a narrativa de Mario indica o 

essencialismo identitario tao caro a algumas teorias, e a concessao ao vicio de 

reivindicar uma identidade - vicio considerado politicamente correto, que se 

beneficia de amplo respaldo social (ROLNIK,2005b:30). Entretanto, nosso 

entrevistado tambem afirma que sua identidade social foi formada, e poderiamos 

reconhecer que a essencia tantas vezes atribuida as identidades e anunciada pelo 

proprio Mario, pode ser descartada, ja que ele mesmo narra-se como sujeito em 

formagao, ja que mesmo assumindo que somos alguma coisa, nada somos em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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definitivo, porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o 

sujeito e interpelado ou representando, a identificagao nao e automatica, mas pode 

ser ganhada ou perdida (HALL,2001:21). Portanto, identificar-se com algum 

referencial identitario e alojar-se em posicoes-de-sujeito, que nem sempre sao 

tranqtiila e passivamente 'descobertas', porque tais posigoes nao convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas sao disputadas 

(SILVA,2005,81). 

E Mario nao lembra muito bem quando foi nem os detalhes, pelo tempo que ja 

faz, apenas afirma que um dia surgiu um momento que, para ele, foi bom para sua 

formagao, nao apenas da sua identidade social, mas enquanto sujeito, que mesmo 

identificando-se com praticas negativadas pela cultura, ainda assim, esse momento 

foi bom porque passava a estar seguro de que nao era um nada no mundo, 

evitando a sensagao de ameaga, de fracasso, despersonalizagao, enlouquecimento 

ou ate de morte (ROLNIK,2005a:21). 

E se Mario nao lembra com precisao quando ocorre o processo de 

identificagao, sabe que num momento historico particular, sua identidade social 

emergiu. Como afirma Woodward (2005:38), as identidades sao produzidas em 

momentos particulares no tempo. Mas essa producao nao acontece 

autonomamente, a partir de um desejo individual e solto no ar, em voos solitarios de 

um sujeito transcendentalmente racional. Ao se reconhecer numa identidade social, 

e se recusar a usar um termo especifico, ratificado e difundido pela Ciencia, apoiado 

e reconhecido pelas pessoas, Mario sugere que as mudangas ocorridas com a 

chamada globalizagao, com os varios movimentos sociais inaugurados na decada de 

1960, inclusive o movimento homossexual, permitem que outras identidades sejam 

narradas, contestadas, defendidas, ja que para ele num existe mais tanta repressao 

como existia antes, na minha (sua) epoca (1950/1960). 

Mesmo assim, por que tanto receio em usar os termos homossexual e/ou 

homossexualidade? Como ele tambem afirma, no todo, as pessoas sempre ficam 

olhando! Ninguem pode, dois homens nao podem ta muito visto junto, que ja dizem 

que e caso! Se duas mulheres andam muito junto, ja dizem que e caso. Entao 

ninguem pode escapar da lingua do povo. E mesmo que o desejo homoerotico ja 

tenha saido da lista das patologias desde 1985 no Brasil 9 5, ainda e dificil escapar da 

9 5 Em Fevereiro de 1985, o Conselho Federal de Medicina aprovou o parecer do conselheiro Ivan de 
Araujo Moura Fe, que dizia que, enquanto estivesse em vigor a CID 9 (Cadastro Interacional de 
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lingua do povo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quando dois homens ou duas mulheres estabelecem uma 

aproximagao 'suspeita'. Portanto, a identidade marca o encontro de nosso passado 

com as relagoes sociais, culturais e economicas nas quais vivemos agora (...) 

(RUTHERFORD apud WOODWARD,2005:19). E mesmo que hoje nao haja tanta 

repressao como antes, Mario se recusa a usar o termo tido pela ciencia como 

'correto' para se referir a sua pratica do desejo. 

Nao poderiamos negar que as mudangas no discurso cientifico, as 

mobiiizagoes dos movimentos sociais, a institucionalizagao do movimento 

homossexual com a gay liberation (1969), vem possibilitando que hoje haja uma 

maior divulgagao sobre as praticas e desejos homoeroticos, e que aos poucos os 

veus de misterio e maldigao que envolvia o assunto vao sendo erguidos, como nos 

afirma Perlongher (2005:297). 

Inclusive, apos a institucionalizagao do Movimento Homossexual, inicia-se 

todo um investimento na luta pelos direitos dos sujeitos homoeroticamente 

desejantes pautado na identidade. Como afirma Hall (2001:45), ao referir-se aos 

"novos movimentos sociais" que emergiram na decada de 1960: cada movimento 

apelava para a identidade social de seus sustentadores. Assim, o feminismo apelava 

as mulheres, a politica sexual aos gays e lesbicas, as lutas raciais aos negros, o 

movimento antibelicista aos pacifistas, e assim por diante. Eis outro motivo pelo qual 

preferimos usar o conceito de identidade e nao territorialidade, posto que todos os 

nossos entrevistados reconhecem a existencia do Movimento Homossexual e suas 

contribuigoes para suas vidas, com apenas um deles, Presley, afirmando que nao 

precisei de movimento gay pra me achar bem resolvido. 

Nossas dificuldades durante a pesquisa das quais falavamos na Introdugao 

do nosso trabalho, e a relutancia de alguns de nossos entrevistados em utilizar os 

termos sacramentados e divulgados na nossa cultura para a definigao de seus 

desejos, pode nos sugerir um maior cuidado ao comemorar a pulverizagao e mistura 

das identidades, a abertura para o tao propalado novo: novos produtos, novas 

tecnologias, novos paradigmas, novos habitos. Porque, como continua nos 

Doencas), os casos cujo motivo de atendimento medico for a homossexualidade devem ser 
codificados na categoria V62: "Outras circunstancias psicossociais". Nas edicSes seguintes da CID 
nao consideraram mais a homossexualidade uma patologia, e o Conselho Federal de Psicologia 
opoe-se a tratamentos que visem especificamente a alteracao da orientagao homossexual do 
paciente. Cf. Green & Trindade, 2005:297. 
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afirmando Rolnik (2005a:20,21),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA abertura para o novo nao envolve necessahamente 

abertura para o estranho nem tolerancia ao desassossego que isso mobiliza (...) 

Embora haja uma multiplicidade de termos destinados a referenda das 

praticas homoeroticas, embora haja uma maior dizibilidade e visibilidade de tais 

praticas, vale ressaltar que com a mesma rapidez na qual se sucedem as mudangas 

tecnoldgicas e economicas, os discursos sociais se revestem com novas palavras, 

se disfargam com veus democraticos e se acomodam sem conflito as intengoes dos 

enunciados do momento (DUSCHATZKY & SKLIAR, 2001:119). Esse travestismo 

discursivo, que segundo os autores parecem ser uma das marcas habituais de 

nossa epoca, mantem-se falando do outro, mas recolocando-o ainda no lugar da 

diferenca, dos refugos sociais. 

Os veus de misterio e maldigao que envolvia o assunto estao sendo erguidos, 

como nos assegura Perlongher (2005), mas, outros veus vao sendo construidos, por 

fios coloridos e as vezes cortantes da democracia, numa tentativa de acomodar os 

conflitos, estabelecer rotas homogeneas para o sujeito, porque as estrategias 

segundo a qual a alteridade e utilizada para definir melhor o proprio territorio proibe 

formas hibridas de identidade, desautoriza a troca, nega a usurpagao do lugar que 

corresponde a normalidade (DUSCHATZKY & SKLIAR, 2001:124). 

Entao, nao e so da lingua do povo que, as vezes, parece impossivel se 

escapar, como nos afirmara Mario. Mas tambem do rdtulo de classificagao social 

erguido pelas Ciencias e inaugurado pela Sexologia no seculo XIX. O outro diferente 

funciona como depositario de todos os males, como portador das falhas sociais 

(IDEM:124), e nos que tern desejos homoeroticos e depositado a origem de todos os 

conflitos morais. E talvez por isso Da Vinci, ao se referir e questionar as definicoes 

atribuidas aos homens com desejos e praticas homoeroticas, afirma que 

e como se o homossexualismo tivesse num modelo de conduta. Que num tern 
nada a ver com o homossexualismo; o homossexualismo e outra histoha, e um 
problema mais serio, alias, um problema serio (...) na visao do homossexual ativo e 
a ultima, das ultimas, das ultimas das pessoas. E o que a sociedade, e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA merda96 

da sociedade e o homossexual. Inclusive pelo proprio homossexual. Eles mesmos 
nao se aceitam. Tern muito essa histoha de se subjugar, aceitar. 

E nao e apenas como se o homossexualismo tivesse um modelo de conduta. 

Quando falamos ou usamos tal termo, partimos do pressuposto que estamos a falar 

9 6 Destaque pela forca da entonacao da voz de Da Vinci ao falar tal termo. 
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de sujeitos que estao aprisionados em umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA categoria, e falamos como se todos 

tivessem que corresponder aos marcadores de tal categoria, entre esses 

marcadores, um modelo de conduta. Como nos afirma Costa (1992:Prefacio), toda 

vez que as empregamos, continuamos pensando, falando e agindo emocionalmente 

inspirados na crenga de que existem uma sexualidade e um tipo humanos 

"homossexuais", independente do habito linguistico que os criou. Mesmo com a 

gama de palavras destinadas a referenciar a pratica do desejo por aqueles que tern 

o mesmo sexo biologico que o seu, e mesmo com tantas lutas politicas ja travadas 

pelos direitos 'humanos', o lugar da anormalidade continua a seguir os rastros 

deixados nas rotas, em cad a voo, numa insistencia pela essencia do sujeito que as 

vezes parece ser intransponivel, como nos afirma Felipe, como se bicha fosse uma 

coisa feita de serie. Ou ratificando o mito do arquetipo cultural que sustenta que 

cada cultura se funda em um padrao que outorga sentido pleno a vida de todos os 
seus membros, como se se tratasse de redes perfeitamente tecidas que tudo 
capturam (...) que cada sujeito adquire identidades plenas a partir de unicas 
mamas de identificagao, como se por acaso as cultures se estruturassem 
independentes de reiagdes de poder e hierarquia (DUSCHATZKY & SKLIAR, 
2001:127). 

Entretanto, nao so a identidade dita homossexual e seus significados 

comegam a ser forjados em fins do seculo XIX. A partir desse momento, observa-se 

tambem a preocupagao em definir uma identidade heterossexual. Tendo em Freud 

seu criador, essa identidade e definida pelo sentimento, diferentemente do antigo 

modelo reprodutivo vitoriano que se concentrava nos atos. Segundo o pai da 

Psicanalise, o prazer torna-se o axioma etico do Ocidente moderno, deixando de 

lado o ato sexual com o objetivo de reprodugao. Ou nas palavras de Freud, o prazer 

e o objetivo principal de nosso aparato mental - uma maquina cuja missao e o 

prazer (KATZ, 1996:69). So que isso nao nos levar a pensar que Freud e um 

defensor incondicional do prazer, ja que seu endosso ao estimulo do prazer e 

limitado por sua aprovagao de uma etica de conformidade com as normas 

dominantes da sociedade (KATZ, 1996:72). E se nas ultimas decadas do seculo XIX 

o termo heterossexual ganhou o mundo, as vezes ligado a perversao nao procriativa 

e em outras ocasioes ao erotismo normal e procriativo de sexo diferente, e so com 

Freud e sua teoria que havera a fixagao, publicizagao e normalizagao do novo ideal 

heterossexual. 
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E ironicamente, a ideia de Karl Maria Kertbeny de criar o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA heterossexual 

a service da emancipagao homossexual, desliza-se pela rota contraria, porque 

quando apropriados pelos sexologos e psicanalistas, teremos no desejo 

heterossexual a representacao da norma, do bom, e no desejo homossexual a 

representagao da perversao, da anomalia. So que as ironias da historia da 

sexualidade nao param por aqui: o uso dos termos heterossexual e homossexual, e 

as posicoes binarias a eles atreladas, sao tao naturalizadas nos nossos dias que 

raramente a heterossexualidade aparece como um problema igual a outros modos 

peculiares de sentir, agir, falar e pensar - quando falamos sobre problemas a serem 

estudados sobre a sexualidade, nos voltamos logo para o problema da 

homossexualidade, o que chega a dificultar uma critica do discurso heterossexual 

sem utilizar tal palavra (KATZ, 1996:26,76). Mas, os referidos termos aparentemente 

passaram a ser de uso comum apenas no primeiro quarto deste seculo (XX); antes 

disso, se as palavras representam conceitos, as pessoas nao concebiam um 

universo social polarizado em heteros e homos (KATZ, 1996:21). E tern mais: o termo 

homossexual nao so foi criado, mas tambem veiculado publicsmente, antes do termo 

heterossexual7. 

E para finalizar o deslizar pelas ironias, que nao tern a leveza do riso alegre e 

a possivel graca do voo do beija-flor, queriamos salientar que, embora a categoria 

heterossexual tenha passado a significar o padrao dominante, esse termo que se 

tornou referenda transcendental da normalidade, permaneceu estranhamente 

dependente da categoria homossexual subordinada, e deve quase todas suas 

mengdes explicitas e publicas a sua existencia ao debate sobre os homossexuais 

(KATZ, 1996:74,75). 

Mas, para Da Vinci, homossexualismo e outra historia, um problema mais 

serio, e nao um modelo de conduta. So que perceber o homossexualismo como um 

problema, nao so mantem tal pratica no lugar da anomalia, ja que Da Vinci ratifica a 

ideia freudiana do problema homossexual. E aqui, talvez pudessemos ate usar a 

expressao de Presley, uma questao, tendo em vista que ser um problema ou uma 

questao nos remete a algo que esta fora do lugar, que tern algo a ser resolvido, ou 

9 7 Kertbeny utilizou publicamente pela primeira vez o termo homossexuality no outono de 1869, em 
um folheto anonimo contra a adocao de lei da fomicagao antinatural em toda Alemanha unida. Ja o 
outro termo de Kertbeny, heterossexual, so foi usado em publico pela primeira vez em 1880, na 
Alemanha, no livro de um zoologo (The Discovery of the Soul) que defendia a homossexualidade. Cf. 
KATZ, 1996: 62-65. 
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que nao tera solucao nenhuma, mas que nao podemos ser indiferentes a ele. 

Porque mesmo que se possa pensar, sentir ou afirmar que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homossexual e a 

ultima, das ultimas, das ultimas das pessoas (...) e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA merda da sociedade, que os 

proprios homossexuais nao se ace'rtam, nao ha como se 'livrar' desse outro: ele esta 

ai, tendo cada vez mais aparigao na midia falada, escrita e televisionada 9 8; ele esta 

cada vez mais se expondo nos varios espacos sociais, seja publico ou privado, das 

suas familias aos locais de trabalho; cada vez mais e desejado pelas empresas dos 

mais variados setores 9 9. 

Da Vinci faz uma critica aos homossexuais que nao aceitam a si proprios, e 

os define como aqueles que 

dizem mesmo assim: "gragas a Deus, eu to ha 15 dias, um mes, dois, tres, vivendo 
uma relagao.." (voz bem suave, tal vez representando a submissao) Umas coisas 
assim, tao... Que nem Maria Amelia e desse jeito, sabe! Ai parece que gosta 
daquelas coisas de Maria Amelia, de ficar em casa, esperando o namorado, ai ele 
chega em casa abusado, cospe no chad100, ai e que acha bonito! So que eu nao 
acho. Acho que nao precisa daquilo. Quando num se debanda assim, pra agressao 
fisica, por achar que o homossexualismo ta naquilo. 

Ao afirmar que nao precisa daquilo, porque o homossexualismo nao esta 

nessa suposta submissao identica a de Maria Amelia, nosso entrevistado retoma a 

proposta divulgada pela vanguarda do movimento homossexual com modelo 

gay/gay, no intuito de diminuir a hierarquia das relacoes homoeroticas. E ao fazer 

isto, Da Vinci propoe outra historia, que e escrita a partir de suas subjetividades, a 

partir daquilo que o afeta e agrada, apontando a autoridade da qual nos revestimos 

para falar, definir e quantificar o outro. Mas, apesar de varios homens ratificarem o 

lugar de si enquanto a ultima, das ultimas, das ultimas das pessoas, a merda da 

sociedade, nao podemos esquecer que muitos sao felizes assim, e que tambem nem 

todos se identificam com essa postura, e que mesmo se identificando tal postura, 

aceitando a premissa de que durante a semana, e dia dos gays! Final de semana, 

domingos e feriados, dia das mulheres (algo inaceitavel para Da Vinci), isso nao 

9 8 E visivel a quantidade de programas de TV e radio, filmes, de reportagens em jomais ou revistas 
que se direcionam ou tern a participacao de homens e mulheres com praticas e desejos por 
aqueles/as do mesmo sexo biologico que o seu. 
9 9 Em varias partes do Brasil e possfvel observar lojas, lugares de lazer (bares, restaurantes, boates, 
clubes, etc.), hoteis voltados para esse publico. Para uma pequena demosntraeao indicamos dois 
sites, entre tantos outros que ha. Ver o site do Grupo Gay da Bahia (www.bgb.orq.br) e do Guia Gay 
Brasil (www.quiaqavbrasii.com.br). 

Outra vez destacamos pela entonacao grave da voz. 
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signifies que esses homens sejam apenas 'submissos', ou que por manter relagoes 

com os chamadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA botes, isso os impossibilite do exercicio do poder, ou de se 

posicionar hierarquicamente na relagao. 

Por mais que a cultura fornega antecipadamente, algumas categorias basicas, 

um padrao positivo, pelo qual as ideias e os valores sao higienicamente ordenados, 

por mais que a cultura tenha autoridade, uma vez que cada um e induzido a 

concordar por causa da concordancia dos outros, como nos assevera Douglas (apud 

WOODWARD,2005:42), preferimos concordar com Bhabha (apud DUSCHATZKY & 

SKLIAR, 2001:122), quando este alerta que a cultura e um territorio de diferengas 

que precisam de permanentes tradugoes, e dai o problema crucial e interrogar quern 

traduz a quern (ou quern representa a quern) e atraves de quais significados 

politicos. A tradugao seria entao um mecanismo de manipulagao dos textos dos 

outros, texto esse escrito nas rotas escolhidas/seguidas por cada um/a. Tradugao 

como usurpagao de vozes da alteridade que sao transformadas, primeiro, em vozes 

parecidas porem nao identicas e assimiladas, depois em formas conhecidas de dizer 

e de nomear (DUSCHATZKY & SKLIAR, 2001:122). E a tradugao nao e 

possibilidade apenas de alguns/as eleitos/as. 

Por mais que estejamos vinculados aos codigos culturais que estabelecem, 

atraves da linguagem, as posigoes-de-sujeito e seus os significados, nessa 

comercializagao constante (e inconstante) das relagoes entre sujeitos do desejo, nao 

necessariamente estaremos encastelados nas tradugoes que sao feitas de nos, ou 

que fazemos de nos, porque as culturas nao sao essenciais, identidades fechadas 

que permanecem atraves do tempo, mas sao lugares de sentido e de controle, que 

podem alterar-se e ampliar-se em sua interagao ((DUSCHATZKY & SKLIAR, 

2001:135). A tradugao, ate das nossas praticas sexuais tao naturalizadas, seriam 

leituras produzidas numa constante tensao na nossa relagao com o mundo, na qual 

o/a diferente, outro/a que estao sempre na nossa mira, sao a principio 

esquadrinhados para depois serem ditos de alguma forma, numa inscrigao 

contingente das nossas historias e das historias que narramos sobre esses/as 

outros/as. 

Sujeitos nao tao proximos a nos, ou sujeitos com os quais dividimos a vida, o 

afeto, a cama, os problemas, o tempo, sao entao dignos de muitas vezes serem 

traduzidos por nos, e nao poderem falar de si, ou quando falam de si sao tornados 

como modelo ou nao. Elvis Presley, de quern falamos anteriormente, narra sobre 
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sua experiencia de conhecimento e aproximacao com sua companheira, com quern 

tern uma relagao 'seria' ha quase quatro anos. Ao construir sua narrativa, Presley 

sugere algumas posicoes identitarias que ocupa nas suas relagoes, e tambem 

demarca as posigoes dos sujeitos envolvidos na sua trama. Diz ele: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu tenho um relacionamento com uma mulher tambem (risos encabulados) Quando ela me 
conheceu, na verdade ela me conheceu num almogo gay, ne. (risos encabulados) E a 
gente se conheceu, a gente comegou a conversar, a gente tern muita coisa em comum. A 
primeira visao assim que eu tive dela: eu olhei assim, eu digo assim: ela e entendida. Pelo 
jeito: ela tava com uma amiga, ne, e eu pensei que fosse. Como so tinha gay no almogo, so 
tinha elas duas, e um colega meu tinha dito que era um almogo so pra casais, eu pensei 
que fosse. Se voce olhar assim pra ela, voce pensa que voce que ela e entendida, so que 
ela nao e! Nao e! (...) porque assim: eu nao tenho nada contra o sexo feminino nao! 
Entendeu? Eu sempre digo assim, que a minha questao e a questao do atrair. E olhar pra 
voce: pode ser feia pode ser bonita, se me enche os olhos e me desperta alguma coisa, 
pronto! Eu num tenho essa questao nao!... E nesse tempo que estou com ela tenho 
parceiros tambem. Certo que os parceiros que eu tenho nao e nenhum relacionamento fixo! 
Eu nao quero! 

Os risos encabulados tao demarcados na produgao de sua narrativa, 

convocam outra vez a graga para a produgao de si. Nomeamos de encabulado pela 

observagao de suas rosadas bochechas ao fazer estas afirmagoes. E dai, Presley 

que anteriormente se definia como um homossexual engragado porque nao gosta de 

'dar', outra vez se constroi na sua graga por tambem estabelecer relagoes afetivas e 

sexuais com mulheres, tendo relacionamentos duradouros com estas, e pela 

situagao na qual conheceu sua atual companheira: num almogo para casais gays, 

espago definidor das preferencias sexuais dos/as presentes. Entao nao e so 

engragado, mas significariamos como contraditdho e louco, posto que homossexual 

nao apenas tern que ser penetrado, mas tambem gostar apenas de homens. 

E mesmo ja ha bastante tempo (desde os 10 anos de idade) envolvido com 

sujeitos homoeroticamente desejantes, Elvis foi pego de surpresa pela contingencia 

do que Larrosa (2002:83-84) chama de evidencias e dos esteredtipos. A mulher que 

se tornou sua companheira nao correspondia ao que todo mundo via, sem espago 

para a duvida, sendo aceito apenas pela autoridade do seu proprio aparecer. a 

evidencia de que se estavam num almogo para casais gays, todos/as os presentes 

assim poderiam ser considerados e classificados. Essa evidencia, que falhou (diga-

se de passagem), possibilita os lugares comum do discurso, o que todo mundo sabe, 

o que todo mundo diz, que convoca mecanicamente o assentimento, que e 

imediatamente compreendido, quando nao ha nem o que dizer. estando num almogo 
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destinado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA casais gays, os/as presentes deveriam ser assim considerados/as, e 

muito mais porque, pelo jeito: ela tava com uma amiga, ne, e eu pensei que fosse. 

Como so tinha gay no almogo, so tinha elas duas, e um colega meu tinha dito que 

era um almogo so pra casais, eu pensei que fosse. 

E nessa narrativa de Presley, podemos pensar sobre na capacidade de 

significacao das oposicoes binarias, dos estereotipos, das evidencias, das posicoes-

de-sujeito. Como afirma Woodward (2005: 18), todas as praticas de significagao que 

produzem significados envolvem relagoes de poder, incluindo o poder para definir 

que e incluido e quern e excluido. Mas tambem podemos pensar na falibilidade das 

oposicoes binarias, dos modelos, tendo em vista que sabendo das preferencias 

homoeroticas de Presley, uma mulher permitiu iniciar um relacionamento com o 

mesmo. E segundo ele, todas etas (as mulheres com as quais se relacionou) sabem 

de sua questao homossexual. 

O desejo outra vez toma a cena, porque possibilita ir alem dos modelos 

estabelecidos para os sujeitos, possibilita as descontinuidades. A cultura molda a 

identidade ao dar sentido a experiencia e ao tomar possivel optar, entre as varias 

identidades possiveis, por um modo especifico de subjetividade 

(WOODWARD,2005:18-19). E a subjetividade, que esta em constante ebulicao, 

inquieta-se no encontro com o material cultural que esta fora de nos. Como nos 

afirma Presley, nao e apenas o fato de nao ter nada contra o sexo feminino, mas a 

questao e a do atrair, encher os olhos e despertar alguma coisa. E ele que declara 

gostar muito de sua companheira, que prefere usar o termo questao para se referir 

ao desejo homoerotico, afirmou para sua companheira: 

Eu nao resolvi a minha situagao da gente ficar numa casa mesmo, porque de uma 
certa forma eu tenho medo da gente assumir uma relagao mais seria e coragao e 
uma coisa muito complicada, ne? coragao e hoje num e o amanha. Assim... eu 
tenho medo por tudo que eu vivi, que voce sabe que eu curto a bissexualidade 
tambem, eu dizendo pra ela ne? E eu tenho medo de ta com voce e surgir um 
carinha na historia e de repente toda questao de coragao mudar. 

Presley se apoia no coracao enquanto orgao voluvel que nao da seguranca 

de assumir uma relagao seria, porque monogamica, com sua companheira, e 

acrescenta nas suas justificativas que pelo comportamento dela, eu jamais queria 

ferir, eu jamais queria magoar, mesmo ela sabendo, entendeu? A preocupacao com 

a magoa, com o ferir, que se envolve com o ideal cristao da bondade e da 
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solidariedade, da sinceridade, do respeito a/o proximo/a, sao logo contestados 

quando Presley apos narrar sua 'digna' preocupagao, nos alerta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apesar de que 

assim: bastava uma palavra dela, ela dizer assim: 'normal, normal.' Eu dizia: entao 

vamos! 

Vamos para onde? Para a realizagao do desejo, este que nao e dependente 

do coragao, voluvel e inconstante orgao segundo Presley. E o desejo por homens e 

mulheres que freia a decisao crista de Presley em assumir monogamicamente sua 

tao especial companheira, que embora o impressione pela sua paixao, pelas coisas 

e experiencias parecidas, nao o mobiliza suficientemente para que fique apenas com 

ela. E como nos propoe Deleuze (2004:30), os interesses sempre se encontram e se 

dispoem onde o desejo Ihes predetermine o lugar. 

A atragao, o encher os olhos, o despertar alguma coisa, da qual falava 

Presley, envolve uma fluidez que nem sempre corresponde a casinhas de codigos, 

embora nao possamos negar a relagao com estas. Outra proposta, agora produzida 

poeticamente por Rolnik (2005a:21): as transformagdes das cartografias de forgas 

que esvaziam de sentido as figuras vigentes langam as subjetividades no estranho e 

forgam-nas a reconfigurar-se. E nao so os desejos relacionados a sexualidade, que 

em grande medida e do que estamos a tratar, mas o desejo para realizagao de nos 

mesmos e o que nos move, por um pantano quase sempre movedigo, por ceus nem 

sempre ensolarados, por noites enluaradas, pelas estradas do viver que nos obrigam 

a voar, ou nos possibilitam escolher rotas nem sempre definidas como as ideais. E 

embora Presley se preocupe em justificar moralmente sua escolha de nao assumir 

uma seria relagao, usando como justificativa outra casinha de codigo tambem moral, 

o cuidado com sua companheira, e seu desejo que o forga a reconfigurar-se. 

Esse langamento ao estranho, que exige uma reconfiguragao, nos remete a 

outras experiencias de Da Vinci, em suas narrativas na produgao de si enquanto 

sujeito do desejo em toda sua contingencia. Ele tern uma filha que nasceu em 1994, 

que mora aqui em Campina Grande e sabe de suas preferencias homoeroticas. Sua 

filha e resultado de uma relagao com uma mulher, que como diz ele, nem era 

namoro, nem era casamento, sabe? Num tinha nada serio. Acontecia de... e a gente 

se envolvia. Ela vinha na minha casa, depois ia embora, e depois trouxe essa filha 

na barriga. E essa relagao que ele mesmo nao consegue enquadrar nos codigos da 

heterossexualidade (se namoro, se casamento), durou mais de doze (12) anos, e foi 
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muito bom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mas que num determinado momento nao foi mais possivel continuar, 

segundo ele, 

Porque falei de algumas ideias minhas, disse que isso num era mais o meu rogado 
(risos). Mas nao! Ai ela veto querer mudar os meus conceitos: "que o 
homossexualismo nao existe, que isso e conceito, que a gente tava junto ha mais 
de dez anos, que se dava muito bem na cama". E ate que a gente se dava 
realmente. Mas ai com o tempo ela foi ficando muito... mandona, muito mulher zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

casada! Sabe? Comegou a pintar ciume, pra eu ficar so com ela. 

E sua companheira que nao aceitou muito tranquilamente o final da 

realizacao do desejo, argumenta que essa historia de homossexualidade nao existe, 

tendo em vista que estavam juntos ha mais de dez anos, e que se davam muito bem 

na cama. Aqui, o tempo, a historicidade da relagao e prazer justificam a construgao e 

a manutengao da identidade heterossexual de Da Vinci. Se o homossexualismo e 

um concerto, seria entao o desejo por ela (a mulher) a pratica, o que se realizava de 

forma efetiva, o que nos possibilita retomar as ideias freudianas e nao subestimar o 

poder do discurso do pai da Psicanalise, ja que ele foi o primeiro a fixar, publicizar e 

normalizar o novo ideal de heterossexualidade, posto que para Freud, o sentimento 

homoerotico e uma fase passageira da puberdade - uma etapa no caminho para a 

heterossexualidade. Portanto, o sentimento heterossexual seria a realidade (...) o 

que ira impor julgamentos enfaticos a respeito do modo correto de sentir-se erotico -

isto e, heteroerotico (KATZ, 1996:80,81). 

Sendo assim, a duvida da existencia do homossexualismo enquanto uma 

pratica do desejo, o tempo e historicidade da relacao, a realizacao do prazer, nao 

foram suficientes para convencer Da Vinci a mudar seus conceitos, manter-se 

cultivando no rogado das praticas sexuais com mulheres, embora ele tambem 

afirme: nao tenho preconceito contra mulheres, e nao digo que nao vou me 

relacionar outra vez com uma delas. 

Mas, nao sao as ideias e conceitos das outras pessoas que determinam a 

efetivagao dos nossos desejos, das nossas vontades. Nem e a durabilidade das 

nossas relagoes que as tornam genuinas a ponto de nao sermos mais capazes de 

desejar outras pessoas. E mais: nao e o sucesso da realizagao do prazer que nos 

imuniza contra o desejo por outrem. Como nos alerta Rolnik (2005a:24), todas as 

estrategias, tanto as que visam a volta as identidades locais quanto as que visam a 
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sustentagao das identidades globais, tern a mesma meta: domesticar as forgas. Em 

todas elas, tal tentativa malogra, necessariamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E malograram tambem com Da Vinci, porque a durabilidade temporal que 

serviu de justificativa de sua companheira para a manutengao da relacao, foi a 

mesma que possibilitou a existencia da ordem, a sensacao de um casamento, as 

cobrangas por exclusividade na relagao, ja que para nosso entrevistado, com o 

tempo ela foi ficando muito mandona, muito mulherzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA casada! Sabe? Comegou a 

pintar ciume, pra eu ficar s6 com ela. E aqui, e ela, a mulher, sua parceira, e nao ele, 

quern manda, quern tern ciume, quern protege a relagao significando-a enquanto um 

casamento, quando nao havia uma definigao precisa para tal relagao, e mesmo 

sabendo das preferencias tambem por homens de Da Vinci. Essa confusao dos 

lugares do desejo ocupados pelos sujeitos nao pode ser observado apenas nessa 

narrativa, o proprio Freud e confuso em suas ideias, segundo Katz (1996), posto que 

em 1905 o mesmo Freud reitera: o interesse sexual exclusivo dos homens pelas 

mulheres tambem e um problema que precisa ser esclarecido e nao um fato 

evidente por si mesmo, baseado em uma atragao que em ultima analise e de uma 

natureza quimica. 

As posigoes binarias e as explicagoes definitivas roubam a cena outra vez, e 

malogram. Nao sabemos o que fazer, e algumas vezes nem como definir ou 

entender a multiplicidade dos sujeitos do desejo. Porque se a companheira de nosso 

entrevistado nao aceita nem entende porque a relagao entre eles nao e mais 

possivel, ja que se davam tao bem na cama, Da Vinci afirma que isso num era mais 

o seu rogado, ratificando em seguida: Eu percebi que o que eu curtia mesmo era 

homem (grifo nosso). Ou se tern preferencia por mulheres, ou se tern preferencia por 

homens, enquadrando-se assim na casinha dos codigos. E aqui nao estamos 

defendendo a preferencia por ambas as possibilidades ao mesmo tempo, o que e 

chamado por alguns/as de bissexualidade. A nossa discussao segue a rota da 

variabilidade, e tern como preocupagao discutir como nas nossas narrativas de si, ou 

mais especificamente nas narrativas de si dos nossos entrevistados, ha uma 

perseguigao com alguma identificagao que signifique fixidez, estabilizagao, 

respondendo ou nao aos codigos culturais. 

Desalojar-se das posigoes-de-sujeito ja conhecidas e definidas, faz com que o 

perigo de se virar um nada, caso nao se consiga corresponder a identidade 
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requerida culturalmente, tome os vazios de sentido insuportaveis. E isso acontece 

porque tais vazios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) sao vividos como esvaziamento da propria subjetividade e nao de uma de 
suas figures - ou seja, como efeito de uma falta, relativamente a imagem completa 
de uma suposta identidade, e nao como efeito de uma proliferagao de forgas que 
excedem os atuais contomos da subjetividade e a impelem a tomar-se outra 
(ROLNIK,2005a:21). 

E para evitar a ameaca de fracasso, de despersonalizagao, enlouquecimento 

e ate de morte, para proteger-se da proiiferagao das forgas e impedir que abalem a 

ilusao identitaria da segura e fixidez do sujeito, nos dispomos a varias manobras, 

que vao desde o consumo de uma variedade de drogas101 que sustenta e produz 

essa demanda da ilusao (ROLNlK,2005a:21), ate o ato de nos agarramos com todas 

as forgas a algumas identidades que culturalmente nos dao a seguranga de sermos 

alguem no mundo. 

E no que diz respeito a essas identidades que nos dao seguranga, queriamos 

sugerir a discussao sobre a relacao de nossos entrevistados com suas maes, sejam 

geneticas ou nao, tendo em vista que todos eles se referiram a relagao com elas, 

com maior ou menor enfase. E decidimos por essa discussao nao porque 

acreditamos que o triangulo edipiano, pai-mae-filho, revele uma verdade atemporal, 

ou uma verdade profundamente historica do nosso desejo, uma verdade da 

natureza. Tampouco, porque lemos a familia enquanto uma instituigao primordial, a 

celular mater ou a atribuamos uma dimensao sagrada. 

Nossa escolha foi instigada por pensarmos a familia como um dos espagos 

privilegiados para a construgao de si. Mas partimos da ideia de que tal instituigao 

nao e trans-historica, nem tern poderes irrevogaveis na produgao dos sujeitos. As 

figuras que compoem a familia, assim como a propria familia, sao produtos da 

atribuigao de sentidos e significados sociais e culturais. Como nos alerta 

Albuquerque Junior (2005:118,119) 

pensar pai, mae e filhos como lugares de sujeito instituidos socialmente e 
historicamente; pensar a identidade individual, familista e edipianizada como uma 
forma historica de constituigao de sujeitos, de produgao de subjetividades; pensar a 

Rolnik (2005a:21,22) se refere a alguns tipos de drogas: as farmacologicas (produtos do 
narcotrafico, formulas da psiquiatria biologica, vitaminas); as oferecidas pela TV, pela publicidade, 
pelo cinema comercial e outras midias; as ofertadas pela literatura de auto-ajuda; as das tecnologias 
diet/light. 
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triangulagao edipica como possivel apenas numa dada realidade social, aquela da 
sociedade modema ocidental, de familia nuclear e burguesa, mas que, no entanto, 
e tomada como essencia de toda subjetividade, nao importando tempo e lugar, 
sendo a base para a leitura de qualquerpassado (...) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E se os lug a res de sujeito ocupados por pai, mae e filhos/as e instituido social 

e historicamente, nao e aleatoria nossa movimentacao em diregao as relagoes de 

nossos entrevistados e suas maes, tendo em vista que nem sempre houve uma 

aproximagao tao intensa entre os/as filhos/as e suas maes, em especial os meninos. 

E preciso ressaltar que entre fins do seculo XIX e init ios do XX, a familia tera novas 

configuragoes, e as figuras do pai e da mae, como tambem os significados dos 

lugares ocupados por estes sujeitos, serao ressignificados. E os pais que antes 

passavam mais tempo ao lado de seus filhos, o patriarca todo-poderoso que ditava 

as leis para a mulher e os/as filhos/as, vai perdendo esse lugar. Se antes a familia 

trabalhava unida, a partir do seculo XIX, duas esferas sao os destinos dos genitores: 

a esfera privada do lar, regida pela mae, e a esfera publica e profissional, reino 

exclusivo dos homens (BADINTER, 1993:88). 

Embora a autora supra citada se refira muito mais ao contexto europeu e 

norte-americano e faga algumas generalizagoes, o que nao nos atrai, nao negamos 

suas contribuigoes. Mas, preferimos falar de mais perto de nos, e para isso ha as 

contribuigoes de Albuquerque Junior (2005:112,113), que direciona seu olhar para o 

que viria a se tornar o Nordeste, usando como recorte os discursos memorialisticos 

e biograficos de alguns homens que viveram a infancia entre o final do seculo XIX e 

init io dos anos trinta do seculo XX. Sobre tais discursos, o autor nos afirma que se 

repete um tema nas produgoes desses homens: a relagao conflituosa entre pai e 

filhos, um certo desprestigio da figure paterna aos olhos de seus descendentes, um 

certo vazio ou ausencia de patemidade, a orfandade de pai, o nao pai. 

Nosso/a leitor/a mais uma vez pode se encontrar em inquietagao, ou ate nos 

recriminar por nos achar outra vez desorientados nas nossas propostas. Lembramos 

sim que sugerimos falar da relagao de nossos entrevistados com suas maes. Mas 

antes, pensamos que seria necessario contextualizar que essa relagao tao mais 

proxima com elas, nao aconteceu aleatoriamente, nem que nossos entrevistados 

sao outra vez ocupantes de posigoes-de-sujeito que poderiam ainda mais 

fundamentar o preconceito de alguns/as, porque sao homens que tern bastante 

aproximagao com a mae e que isso acontece porque os homossexuais sao 
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diferentes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portanto, essa reconfiguragao da familia, proporciona um novo espago 

para as mulheres, entre eles, um maior contato com seus filhos e uma maior 

participagao na construcao destes. 

E como ja indicamos anteriormente, nao estamos na defesa na proposta 

edipiana de Freud. Ao contrario, discordamos da proposta de naturalizagao do 

Complexo de Edipo, e concordamos com a afirmagao de Foucault (1999:29), para 

quern Edipo nao seria uma verdade da natureza, mas um instrumento de limitagao e 

coagao que os psicanalistas, a partir de Freud, utilizam para confer o desejo e faze-

lo entrar em uma estrutura familiar definida por nossa sociedade em determinado 

momento. Desconfiar portanto dos discursos que se pretendem com validade 

universal, como se nao tivessem uma historia nem possibilidades de existencia, 

apenas 'fosse assim'. 

Certamente nao ignoramos nem desmerecemos as contribuigoes do pai da 

Psicanalise para o redimensionamento da nossa lida com a sexualidade, ja que ele 

foi o primeiro a defender o prazer enquanto essencia da intimidade humana, do 

casamento, da vida familiar e ate mesmo da civilizagao (KATZ, 1996:70). Mas Freud 

nao foi um defensor incondicional do prazer, ja que ele defende a troca de uma 

repressao inconsciente por um controle consciente. Nas suas palavras, a psicanalise 

substitui o processo de repressao, que e automatico e excessivo, por um controle 

moderado e intencional por parte das maiores forgas da mente (KARTZ, 1996: 

71,72). 

Sendo assim, o papel definidor da mae na vida do filho, papel este que sera 

tao defendido a partir de fins do seculo XIX, pode ser questionado na essencialidade 

que o acompanha. E como nos alerta Deleuze e Guattari (apud 

FOUCAULT,1996:30), Edipo nao e o conteudo secreto de nosso inconsciente, mas a 

forma de coagao que a psicanalise tenta impor na cure a nosso desejo e a nosso 

inconsciente. E nos poderia ser perguntado se assim pensamos, por que insistimos 

em fazer tal discussao. E aqui, a pesquisa, as narrativas dos nossos entrevistados 

foram nossa inspiragao, tendo em vista que eles fizeram varias referencias a relagao 

com suas maes, ate mesmo os que ja nao as tern ha anos, como por exemplo, a fala 

Mario que ja citamos no capitulo primeiro, quando este fala da rigidez de sua mae 

desde sua infancia. Alem disso, tres dos nossos entrevistados, aqui mais 

precisamente Felipe, Xango de Campina e Da Vinci, mudaram de vida para cuidar 

de suas maes, e estes sempre se envolveram com as lagrimas ao falar delas. 
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Acreditamos ser estas narrativaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boas para se pensar, e motivos suficientes para 

aqui iniciarmos outra movimentacao. 

Comecemos entao pelas paisagens delineadas por Felipe, que afirma que 

gostaria, eu sei que isso seria uma dor muito grande em mim, mas eu gostaria que 
minha mae morresse antes de mim. Tenho medo de deixa-la porque ela e muito 
dependente. E essa minha preocupagao num e porque eu digo: ela e mais velha, 
ela e minha mae, ela e isso, e porque eu quero viver mais nao. E porque eu sei que 
pra mim vai ser horrivel, mas pra ela vai ser um desastre. Esse eu tenho certeza! 
Porque ela acabou, a gente acaba depois sendo tambem um pouco pais das maes, 
ne? E essa questao da homossexualidade, a gente nunca conversou, mas acredito 
que pra ela seja uma coisa muito boa. Por que? Porque eu fiquei. Os outros foram 
embora. So tern um mais novo em casa, mas num e igual a mim. Por que? Porque 
a sociedade tambem incute uma serie de sentimentos de culpa nos homossexuais. 
Qualquer pessoa pode tratar mal a mae ou o pai; as pessoas num admitem mas 
toleram. Mas os homossexuais nao. Por que? Porque a gente tern que pra 
sociedade ser o bonzinho, entre aspas, ser o inteligentezinho, ser o que se 
sacrifica. Ai e louco isso! E preciso voce ficar e... antenado pra voce nao perder o 
prumo de vida mesmo. Mas e isso! ... ela e muito, tern muitos problemas, ela e 
depressiva. E! Com relagao a historia dela, e porque ela e uma pessoa muito 
dependente de mim, que ela e muito depressiva porque ela passou uma vida toda 
com o mesmo homem que, que foi muito bom pra ela, mas que a mimou muito e 
que... ela num saiso! 

Quantas imagens nao sao aqui construidas. Iniciamos pela preocupagao da 

morte fisica, que tern varias explicagoes para Felipe: nao so o fato de que os outros 

foram embora e so tern o mais novo em casa, mas a questao e que ninguem cuida 

da sua mae como ele. Para alem dessa diferenga nos cuidados, os sentimentos de 

culpa relegam aos homoeroticamente desejantes uma postura de acabar sendo um 

pouco tambem pais das maes, ja que qualquer pessoa pode tratar mal pai e mae: as 

pessoas num admitem mas toleram. Mas os homossexuais nao! E o fato de sua mae 

ser depressiva, ter muitos problemas, ser muito dependente, nao sair so, surge 

como outro forte argumento para sua vontade de morte e o medo de que ela morra 

antes dele; essa dependencia parece ser nao so natural, mas intransponivel, 

insuperavel, a ponto de Felipe ter a certeza, por sua mae, de que para ela sera um 

desastre caso ele morra primeiro. 

Entretanto, o proprio Felipe reconhece que nao nascemos com sentimentos 

de culpa, nem com a obrigagao de sermos inteligentes, bonzinhos ou o que tern que 

se sacrificar por ter desejos que nao sao moralmente e culturalmente considerados a 

norma. Ele mesmo afirma que e a sociedade que incute e exige tais posturas, o que 

acena para a possibilidade de repensarmos a aparente irrevogabilidade das regras 
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sociais. E na tentativa de atribuir outra significacao aos seus desejos e praticas, 

desalojando-se da posicao-de-sujeito que moralmente e socialmente representam as 

mazelas morais, que ja tern em sim umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA defeito ou macula que por si so o condena 

enquanto representantes do mal, Felipe tambem afirma, outra vez por sua mae, que 

mesmo nunca tendo conversado sobre 'tais assuntos', isto foi muito bom para ela, 

porque ele ficou para cuida-la, e porque ela se sente mais acarinhada ao receber os 

amigos, e gostar. E se sentir a vontade tambem, e se queixar ate de mim com meus 

amigos. Coisa que com os amigos dos meus irmaos nao tern. Por que? Porque 

simplesmente e outro mundo, e outra historia! 

E se o mundo dos que sao homoeroticamente desejantes e diferente, e outro 

mundo, nao e porque simplesmente e assim. Nem tampouco porque a relacao com 

suas maes e naturalmente diferente, ou porque eles tern caracteristicas que Ihes 

tornam peculiares em decorrencia de suas preferencias sexuais por exigencias da 

sociedade. Ser inteligentezinho, bomzinho, se sacrificar nao sao praticas 

naturalmente concebidas, mas comercializadas. E mesmo Felipe afirmando que 

essa relagao: homossexuais masculinos e maes e uma coisa muito louca! Pelo 

menos a maioria dos que eu conhego, essa relagao e tambem envolvida numa 

ten sao constante, que transgridem nao so a suposta essencialidade associada aos 

homossexuais, mas tambem a teoria do instinto materno, como se so as maes 

fossem capazes nao so de cuidar dos filhos, mas as responsaveis primeiras pela 

definigao de seus filhos, como se o sentimento que sentissem por elas fosse a 

bussola para a definigao de suas identidades, como se a justa medida do amor 

materno fosse implacavel: amor demais o impediria de tomar-se um homem; amor 

de menos, podia faze-lo doente (BADINTER, 1993:46). 

E Felipe sugere outra explicagao para a sua mae, que tern um homem como 

centro: seu pai, este que foi muito bom para ela, foi seu unico homem, mas a mimou 

demais. Esse mesmo homem que a mimou, e a deixou dependente, e o mesmo que 

nao matou Felipe em nome da familia, que o bateu e ao falecer, tinha apenas uma 

relagao amistosa com o filho que melhor cuida da mae, e que por isso passa a 

ocupar o lugar do pai, ja que resolve tudo para ela e com ela. E a grande decepgao 

de seu pai em saber que o primogenito de familia de cinco filhos nao fez nada do 

que ele queria, foi resgatada quando entao Felipe assume o lugar do pai nos 

cuidados com sua mae. 
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E mesmo que a a me muito, numa conversa com seu amigo sobre a 

depressao de sua mae, ele afirma: CadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um tern a mae que merece! Me tocou dela 

ser minha mae, e e a referenda de mae que eu tenho. Num vou querer que ela seja 

como a sua, porque a sua e a sua. Eu ate gostaria que ela fosse, mas ela num el E 

se ela nao e, o que causa incomodo a Felipe, as explicacoes para essa relacao 

recaem outra vez no conflito e na essencia do sujeito, porque para Felipe talvez ele 

num seja o filho que ela quisesse. Mas antes de qualquer coisa ela me aceita, ela 

me respeita, ela me acolhe. Quer dizer: o minimo que eu posso fazer e respeita-la, 

acolhe-la e ama-la! Porque e um amor que a gente sente e num sabe muito bem 

porque. 

A aceitagao e o respeito estao envolvidos naquilo que Duschatzky e Skliar 

(2001:134) vao chamar de politica da tolerancia, que na Modernidade vao assumir 

dois lugares: assimilagao individual e o reconhecimento do grupo. Entretanto, esse 

reconheci mento e essa assimilagao estao baseados nos principio da 

homogeneidade, na igualagao, e nao na diferenga. 

Tolera-se porque nao ha outra forma de lidar com 'o diferente' senao 

aproximar-se dele para depois defini-lo como refugo social. Como afirma Felipe: 

porque eu acho que e assim: as pessoas acabam se acostumando, a familia acaba 

se acostumando. Mas o fato de acostumar-se nao possibilita uma relagao pautada 

pela diferenga entre os sujeitos, mas na relagao entre individuos iguais, ao menos 

no fato de serem humanos. A tolerancia entao debilita as diferengas discursivas e 

mascara as desigualdades, 

a tolerancia consagra a rupture de toda contaminagao (...) nao poe em questao um 
modelo social de exclusao; quando muito, ela trata de ampliar as regras de 
urbanidade com a recomendagao de tolerar o que e perturbador. A tolerancia tern 
uma grande familiaridade com a indiferenga. Corre o risco de tomar-se mecanismo 
de esquecimento e levar seus portadores a eliminar subitamente as memorias da 
do. (DUSCHATZKY & SKLIAR,2001:135,136). 

Sendo assim, esse respeito, aceitagao e acolhimento que, segundo Felipe, 

sao baseados num amor que num tern uma explicagao logica, num amor que nao 

fala sobre as praticas da diferenga dos sujeitos desejantes, elimina suas memorias 

da dor de ser muito incompreendido na sua infancia, e o 'obriga' tambem aceitar, 

acolher e respeitar sua mae, mesmo querendo que ela fosse diferente, como se o 

amor materno fosse instintivamente inadiavel, e que por isso merece respeito. Mas 
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Badinter (1993:67) questiona o amor materno, denuncia sua infinita complexidade e 

imperfeigao, e afirma quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA longe de ser urn instinto, ele e condicionado por tantos 

fatores independentes da 'boa natureza' ou da 'boa vontade' da mae que e preciso 

um pequeno milagre para que esse amor seja assim como nos e descrito. 

Portanto, a tolerancia naturaliza nao so as posigoes-de-sujeito do filho, mas 

tambem da mae, e pro move a indiferenca frente ao estranho e excessiva 

comodidade frente ao familiar, matando a possibilidade do vinculo social conflitivo, 

materializando a morte de tod a conversacao, quebrando as asas do beija-flor no 

silencio mascarado pelo respeito e pelo amor que nao se sabe de onde vem, 

recolocando o outro ainda no outro lado, mesmo que muitas vezes embalado por 

cangoes de ninar e abracos afetuosos. 

Entao, ficar torcendo pelos homossexuais, ver os travestis em Silvio Santos e 

achar bonito, mesmo sem saber muito bem na cabega dela como e o universo, mas 

ter a sensibilidade, significa para Felipe que sua mae tambem progrediu muito nesse 

dito mundo gay. Mas preferimos concordar com a instigante observacao de Perez de 

Lara (apud SKLIAR,2003:14), para quern a pergunta e se o outro nao estivesse ai? 

pode ser inquietante porque nos fala de algo talvez que pode ser um desejo oculto 

de que o outro nao esteja realmente ai, porque nos fala de uma imperiosa 

necessidade de violar sua presenga desvelando, profanando, seu misterio, sua 

irredutivel alteridade. 

O outro nos incomoda! Porque nos quebra o proprio rosto em mil pedacos, 

nessa tensao contingente entre o outro que me e proximo mesmo sendo diferente de 

mim mas que posso compreender, ver, assimilar, e o outro radical, (in) assimilavel, 

incompreensivel, inclusive impensavel, e por isso silenciado. E mesmo no silencio, 

aquilo que tern sido normalizado pode a qualquer momento explodir, sair a voar sem 

que se possa parar suas asas, quando os amigos Ihes visitam, quando o telefone 

toca, quando fotos sao encontradas 'sem intencao', quando o corpo baila pelos 

espacos da propria vida: a relagao de um amor incondicional porque materno se 

esvai, e amor e odio, misturados a tantos outros sentimentos, quebram a 

naturalidade e essencialidade do acolhimento, do respeito, da aceitagao, do amor 

sem explicagao logica. Porque o filho que assume para si a responsabilidade moral, 

social, familiar de cuidar da mae, que trabalha desde cedo, que conseguiu se formar, 

ter estabilidade financeira, tambem ocupa outras posigoes-de-sujeito, e destaca: fiz 
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muito, muito, muito, muito sexo na minha vida! Eu fiz muito com muito parceiros, 

inumeros, que eu num sei calcular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E se Felipe ocupa tantas posigoes-de-sujeito, algumas paradoxals, dividindo 

seu tempo para inumeras outras atividades, nos sugere suas praticas que e possivel 

contestar a associagao feita aos homoeroticamente desejantes como aqueles que 

essencialmente so pensam em sexo, e que por isso sao promiscuos e pervertidos: 

sao apenas isso! A estas definigoes essencialistas, preferimos a proposta de Hall 

(2005:106), para irmos na contramao do 'naturalismo' dessa definigao, e vermos 

a identificagao como uma construgao, como um processo nunca completado -
como algo sempre 'em processo'. Ela nao e, nunca, completamente determinada -
no sentido de que se pode, sempre, 'ganha-la' ou 'perde-la'; no sentido que ela 
pode ser, sempre, sustentada ou abandonada. 

As narrativas de Xango de Campina sobre suas experiencias com sua mae 

que era geneticamente sua tia, tendo em vista que sua mae biologica faleceu seis 

horas apos o nascimento de nosso entrevistado, sao tambem boas para pensarmos 

sobre a naturalizagao das posigoes-de-sujeito e dos sentimentos que envolvem 

nossas relagoes. E ele nos conta: 

A relagao com minha mae era assim: eu amo, sou amado, mas a gente brigava por 
um nada! Uma relagao de amor e odio! Eu era louco por ela e ela era louca por 
mim, mas a gente brigava demais! As vezes ela dizia: 'Eu sei o que e que voce e ai 
por fora!' Ai eu dizia: pois fique sabendo, mas quern sustenta a casa sou. Ela dizia: 
'Mas eu ganho 2 salarios minimos, sei que!' Ai eu digo: e problema seu. Entao a 
senhora passa a sustentar a casa e eu saio de casa. 'Nao! Sair de casa eu num 
quero que voce saia nao!' Era um relacionamento de amor e odio. Com 42 anos de 
casada, se separou do meu pai. Ai pronto! Ai eu fiquei com ela, porque meus dois 
irmaos ha via m falecido. E continuou aquela relagao 'ma-ra-vi-lho-sa' de amor e 
odio. Ha 19 anos atras (1986) eu morava em Brasilia e fazia o mestrado, ia 
defender minha tese de mestrado em Setembro pra Outubro e ela teve AVC em 
Julho, e eu num deixava minha mae por nada desse mundo! (Olhos marejados, 
chora) Ai fiquei aqui, que tinha vindo de fehas, perdi mestrado, mas nao me 
arrependo de nada do que eu fiz. (Pede desculpas por se emocionar e para 
desligar um pouco o gravador) Minha mae, que e minha tia que eu chamo de 
minha mae, que e a minha amada, era muito forte, muito independente, danada, 
era por isso que eu bhgava muito com ela! Por isso que a gente brigava muito! Por 
ela dizia: 'Voce num vai fazer isso!' Eu dia: Vou! 'Vai nada!' Eu dizia: VOU, e ia! 
Passou seis anos, seis meses e treze dias em cima de uma cama e eu cuidando 
dela. Do banho, comida, alimentagao, tudo eu quern fazia, eu quern fazia pra ela. 
So eu! Minhas primas diziam: 'Vai embora, vai embora terminar teu mestrado.' Eu 
dizia: eu vou nada! E num fui nem me arrependo! Nao me arrependo de forma 
nenhuma! 
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Relacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amor e odio, que faz com que Xango chore ao lembrar com 

saudade da fortaleza e independencia de sua mae, e do orgulho por nao te-la 

abandonado mesmo as vesperas da defesa de sua dissertagao de mestrado, apos 

tres anos morando em Brasilia para a realizagao desse projeto academico. E e muito 

persistente a demarcacao da relagao com sentimentos bipolares e antagonicos para 

o ocidente cristao (amor e odio), o que possibilitava brigas constantes, a ponto de 

Xango viajar para Brasilia intrigado dela e morrer de saudades, chorar todos os dias, 

mas reafirmar sua postura de nao telefonar. As posigoes-de-sujeito sao 

questionadas, tendo em vista que e sua mae quern primeiro telefona, nao para ele, 

mas para uma amiga de nosso entrevistado pedindo que esta interceda na tensao 

entre o amor e o odio. 

Sua mae, tao independente, danada e forte, nao consegue exercer o lugar da 

todo-poderosa mae, nem a capacidade de conciliagao, benevolencia, amor 

incondicional, associados as mulheres, em especial as maes, de forma naturalizada, 

e que tern como embasamento a norma historica e especifica da mistica feminine, 

que definiu a feminilidade do final dos anos 1940 ate o inicio dos 1960. E segundo 

Katz (1996:121), aquele ideal prescrevia que o lugar das mulheres era o lar, sua 

fungao procriar e seu dever cuidar dos filhos, da casa e apoiar o seu marido 

provedor. 

Entretanto, nao so sua mae se desaloja desta posigao-de-sujeito, tambem 

Xango se desaloja de sua posigao de filho, quando dizia que ia fazer algo que ela o 

proibia, ou ao assumir a postura do filho que cuida da mae, e tambem quando nao 

se rende a saudade e as lagrimas, ao respeito tao exigido pelas maes, e nao a 

telefona. O que nos possibilita afirmar que as culturas nao sao essencias, 

identidades fechadas que permanecem atraves do tempo, mas sao lugares de 

sentido e de controle, que podem alterar-se e ampliar-se em sua interagao 

(DUSCHATZKY & SKLIAR,2001:135). 

E a mae ideal de Xango, por quern ele era louco, a sua amada, que tambem 

era louca por ele, mesmo sem falar abertamente sobre suas preferencias sexuais, o 

interpela e afirma: eu sei o que voce e ai por foral' Recua quando o filho propoe 

deixa-la morando so, mesmo que sua relagao fosse uma relagao ma-ra-vi-lho-sa de 

amor e odio. E o torn ironico de Xango, sua persistencia em ratificar o sentido dual 

da relagao, questiona esse sentido de uma relagao 'perfeita', pautada na harmonia, 
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As narrativas de Xango nos possibility repensar a proposta de que a relacao 

entre homens homoeroticamente desejantes e suas maes e uma relagao impar por 

ter eles os desejos sexuais por outros homens, e aqui falamos da proposta de Stoller 

(apud BADINTER, 1993:49), que defende quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se a crianga tiver a infelicidade de ter 

uma mae fria', sera incapaz, quando adulta, de exprimir esses sentimentos 

elementares, alimentando com frequSncia urn odio inextinguivel de si e das 

mulheres, tendo em vista que esse menino nao foi capaz de se separar sem 

problema sua protofeminilidade e da feminilidade de sua mae, o que para Stoller 

significaria o malogro do desenvolvimento da identidade de genero mais tardia que 

chamamos de masculinidade. Ou ainda poderiamos citar alguns psicanalistas norte-

americanos que Badinter (1993:50) nao especlfica quais, para quern a 

etapa edipiana e menos perigosa para o pequeno macho do que a fase pre-
edipiana, pois o principal risco para o menino nao e tanto o medo da castragao 
patema, mas o sentimento ambivalente de desejo e temor que tern pela mae: 
inextrincavel vontade de voltar a simbiose matema e medo de restaurar a unidade 
arcaica (...) 

Embora essa perspectiva reconheca que a simbiose mae/filho varie 

enormemente entre epocas e culturas, tais psicanalistas defendem que quanto mais 

intima, duradoura e mutuamente prazerosa for essa fase, maior sera a probabilidade 

de que o menino se tome feminino (IDEM:51). Certamente nao podemos 

desconsiderar que as mudancas nas relacoes de trabalho das sociedades industrials 

e as transformagoes nos espagos ocupados pelas mulheres a partir da decada de 

1960 com o movimento feminista, irao modificar substancialmente o tempo de 

contato entre maes e filhos/as. Como tambem nao poderiamos desconsiderar o 

trabalho do proprio Stoller (1968), que ao observar criangas que, devido a problemas 

anatdmicos congenitos, haviam sido educadas de acordo com um sexo que nao era 

fisiologicamente o seu, tais criangas mantinham os padroes de comportamentos do 

sexo para o qual foram educadas, mesmo apos receberem a informagao de que 

sofriam de mutilagao acidental ou ma formagao de seus orgaos genitais extemos 

(MEDRADO,2004:43). 

Embora a fala de Stoller se refira ao tema da 'transexualidade', esse autor, 

um dos primeiros pesquisadores a usar o conceito de genero que surge nas 

Ciencias Humanas e Sociais, se embrenha na tentativa de ampliar a compreensao 

das relagoes entre os sexos extrapolando da definigao essencialista da biologia 
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enquanto definidora das nossas identidades, e apoia-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao na ideia de que existem 

machos e femeas na especie humane, mas, que o sentido de masculino e feminino, 

em nossa sociedade, sao definidos em termos da relagao entre ambos e do contexto 

socio-historico mais amplo, em que co-existem outras categorias, tais como 

raga/etnia, idade e classe social (MEDRADO,2004:43). 

Portanto, o menino nao passou a desejar homoeroticamente outros homens 

porque teve uma mae 'fria', ou porque nao conseguiu se separar sem problemas da 

sua protofeminilidade ou da feminilidade de sua mae. Culturaimente somos 

apresentados aos modelos e pad roes identitarios que nos sao permitidos enquanto 

sujeitos. Todavia, a ideia de que uma natureza humana manifestando-se 

diferentemente no corpo de homens e mulheres e um equivoco, posto que e uma 

construgao historica sujeita _ a contradigoes, rupturas e descontinuidades 

(PEREIRA,2005:75). Por mais que nao possamos desconhecer a forca do papel 

historico da Igreja na regulacao dos comportamentos sexuais, oferecendo a culpa 

como destino aos que pecam por nao seguirem as normas religiosas, como analisa 

intensamente Foucault (1985), ou o poder da associagao entre desejos 

homoeroticos e doenga, contribuigao cruel da Sexologia empreendida entre os 

seculos XVIII e XIX, pelo fato de nao corresponder ao ideal da procriagao e da 

fidelidade conjugal, ainda assim, a identificagao com os modelos e padroes e um 

processo de articulagao, uma suturagao, uma sobre determinagao, e nao uma 

subsungao. 

O mesmo filho que cuida da mae, que abandona um mestrado quase 

concluido, que se dedica incansavelmente a amar essa mae, era tambem o que 

trabalhava, era responsavel, sustentava uma casa, mas na hora do lazer, era lazer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mesmo! Pegava um fuminho, saia, namorava, etc, etc. O que nos possibilita pensar 

que sao varias as identidades com as quais nos identificamos, por mais 

contraditorias que possam parecer no exercicio do desejo. Como nos afirma Butler 

(apud HALL,2005:130) 

As identificagoes pertencem ao imaginario; elas sao esforgos fantasmaticos de 
alinhamento, de lealdade, de coabitagdes ambiguas e intercorporais. Elas 
desestabilizam o eu; elas sao a sedimentagao do 'nos' na constituigao de qualquer 
eu; elas constituem a estruturagao presente da altehdade, contida na formulagao 
mesma do eu. As identificagoes nao sao, nunca, plenamente e finalmente feitas; 
elas sao incessantemente reconstituidas e, como tal, estao sujeitas a logica volatil 
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da iterabilidade. Elas sao aquilo que e constantemente arregimentado, 
consolidado, reduzido, contestado e, ocasionalmente, obrigado a capitular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa sedimentagao do 'nos' para a constituigao de qualquer 'eu', as maes 

tern uma participagao, na maioria das vezes, bastante visivel. Em especial quando 

os filhos ou filhas moraram sempre em sua companhia, como e o caso de Felipe e 

Xango de Campina. Mas essa participagao, nao cremos, se constitui devido a 

essencialidade do instinto materno, ou do Edipo, nem tampouco aos supostos 

desvios dos que tern desejos homoeroticos. Deveras a convivencia e o significado 

dos lagos entre mae e filhos/as, delineados que sao pelos codigos culturais, sao 

contribuintes da constituigao dos sujeitos. Mas sem nos agarrarmos aos 

'naturalismos' tao fortes quando nos referimos a esses lagos. Por isso, pretendemos 

a partir de agora, nos mobilizarmos pelas narrativas de um outro entrevistado que 

modificou sua vida devido a problemas de saude sua mae, mas que saiu de casa 

ainda adolescente e so retornou para Campina Grande vinte anos depois. 

Da Vinci saiu da fazenda em Barra de Sao Miguel-PB, onde morava com sua 

familia, em 1974, se mudou para Sao Paulo, aos dezessete anos, justamente por 

causa dessa pressao da familia. Um dos quatorze filhos de sua casa, sendo sete 

homens e sete mulheres, ele foi o unico dos homens que cursou o terceiro grau, 

igualmente a todas as suas irmas. E ele nos conta: 

fui descobrindo a sexualidade: primeiro a sexualidade dentno de casa mesmo, com 
meus irmaos, net Mas, aquela historia: isso so o homem faz, mulher num pode 
nem saber! (risos) Ai foi passando o tempo e eu me identifiquei, desde de crianga, 
porque eu tive aquele contato com meus irmaos, com meus colegas de escola, e 
muito natural Eu sempre fui muito tranquilo em relagao a minha aceitagao porque 
na minha casa isso sempre foi uma coisa natural, embora tenha uma pressao 
horrivel! As mulheres comegaram a pegar pesado! Ai, quando eu me assumi homo 
foi com 12, 10 anos. Ja tinha dado aos meninos quase tudo! Ai minhas irmas 
vinham, diziam que eu tava no meio errado, que isso num levava a nada, e achava 
meio assim, ai comegaram, ne, tinha uma da area de saude, outra em direito, e eu 
era o viado! (risos) Ai eu num aguentei a pressao e sai de casa. Aos 17 anos. Mas 
aqui e o canto da gente, ne? Sai, mas fica um pedago. Eu sai de casa, passei 22 
anos la em Sao Paulo (...) 

E como falavamos anteriormente, nas narrativas de si, nossos entrevistados 

nos sugeriram a forga das suas relagoes familiares, portanto, a significamos como 

um espago privilegiado na construgao de si. E Da Vinci, embora apartado da familia 

ainda aos dezessete anos, nao so mudou sua vida indo tentar a vida em Sao Paulo 
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com a cara e a coragem, devido a nao suportar as pressoes familiares, como 

comeca a descobrir a sexualidade dentro de sua propria casa, sendo 'iniciado' por 

seus irmaos. Mas e tambem dentro da propria casa que as irmas comecam a 

pressiona-lo, a vigia-lo e a defini-lo: apos a visibilidade e dizibilidade de seus desejos 

homoeroticos, elas vao afirmar que ele tava no meio errado, que num levava a nada. 

E embora Da Vinci ratifique que sua aceitacao foi muito tranquila porque na 

sua casa sempre foi uma coisa natural, ele tambem nao esquece suas recordacoes 

da dor, de uma pressao horrivel. Entao, era natural seus irmaos, amigos, primos, 

colegas de escola exercerem a sua sexualidade a partir de praticas homoeroticas, 

mas nao era correto que Da Vinci se identificasse e sentisse prazer com tais 

praticas. Porque uma de suas irmas era da area de saude, outra em direito, e ele era 

o viado. O 'viado' que sorri, mas que teve que ir para Sao Paulo por nao aguentar as 

pressoes, que teve que iniciar uma vida do zero, e conseguir com muito esforgo se 

graduar na Faculdade de Belas Artes, longe de todos/as que compunham sua 

familia. 

Como nos afirma Foucault (2006:143,144), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

por mais que no seculo XIX a familia possa ter continuado a obedecer um modelo 
de soberania, podemos perguntar se, a partir de meados do seculo XIX talvez, nao 
ha uma especie de disciplinarizagao interna da familia, isto e, uma certa 
transferencia, no interior mesmo do jogo de soberania familiar, das formas, dos 
esquemas disciplinares, dessas tecnicas de poder que as disciplinas 
proporcionavam (...) ela se toma uma microcasa de saude que controla a 
normalidade ou a anomalia do corpo, da alma; ela se torna o quartet em pequeno 
formato e, talvez, se tome o lugar em que circula a sexualidade. 

E para Da Vinci, a familia nao foi apenas o lugar de circulacao da 

sexualidade, mas foi tambem o lugar de primeiro contato com esta, tanto nas tramas 

do prazer quanto nas tramas da dor, onde as formas e os esquemas disciplinares 

apontam o que e pensavel e impensavel, dizivel e indizivel. Sao os irmaos e as 

irmas de Da Vinci que Ihes apresentarao primeiro, o diagnostico de suas praticas, 

depois que ele ja tinha dado aos meninos quase tudo. Portanto, a familia e um dos 

espacos de producao de discursos disciplinares, de 'naturalizacao' da norma, da 

disciplina entendida como cada conjunto de marcas e sinais que, automaticamente, 

nos informam o que e pensavel e dizivel e o que nao o e, e separam para nos o que 

e verdadeiro daquilo que nao o e (VEIGA-NETO, 1995:36). Ou segundo o proprio 

Foucault (1989:189), as disciplinas veicularao um discurso que sera o da regra, nao 

da regra juridica derivada da soberania, mas o da regra "natural", quer dizer, da 
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norma; definirao um codigo que nao sera o da lei mas o da norrnalizagao. Na familia 

inicia-se tambem a definicao do sujeito do desejo pertinente e coerente. 

E se a familia passa a ter outras fungoes a partir de meados do seculo XIX, 

que nao apenas a soberania, embora a heterogeneidade do poder soberano seja 

preservada, essa mesma familia que nao deixa saida para Da Vinci a nao ser a 

partida para Sao Paulo, e tambem a que o faz retornar apos vinte e dois anos, 

quando ele volta para cuidar da sua mae, porque ela adoeceu e eu fui morar com 

ela, e passei 7 anos cuidando dela 24 horas por dia. 

A familia, que para alguns/as e o simbolo da harmonia e serve de 

sustentacula passa a ter um outro significado na vida de Da Vinci e entra em cena 

de novo, porque segundo nosso entrevistado, quando eu voltei, eles queriam me 

expulsar da cidade! 'Va embora daqui, seu viado safado! Va fazer suas viadagens 

noutro canto!' Quando ele se refere aos que queriam expulsa-lo da cidade, fala de 

sua irma que e professora da Universidade e de seu outro irmao, o mais velho, 

quando foram na casa onde Da Vinci morava com sua mae. 

A descoberta de que o irmao tinha continuadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no meio err ado, que num 

levava a nada, mesmo com seu diploma de uma das mais respeitadas universidades 

de Artes do pais, mesmo com a experiencia profissional ligada a area de publicidade 

de grandes empresas aereas do pais (Varig, Vasp e TAM), ainda assim, suas 

preferencias homoeroticas eram o caminho do erro, e isso tornava Da Vinci indigno 

de manter-se presente na mesma cidade de sua familia. 

E quando foi um dia, eles chegaram la em casa aos gritos, me agredlram, bateram 
em mim... Bateram em mim: me tiraram sangue! Ai foi aquela confusao, meu irmao 
falando, minha irma falando, minha mae presente. Ai eu fui pra delegacia, dei 
parte, e teve uma audiencia. Ela teve que me pedir desculpas na frente do juiz, e 
eu fiquei ate com do dela. 

Nao interessava as outras praticas de nosso entrevistado, mas o que os 

movia para a agressao, para a expulsao, o afastamento, eram os significados 

culturais da pratica dos desejos de Da Vinci. E para sua familia, para seus 

irmaos/as, ele continuava sendo apenas o viado, ou nas suas palavras: a ultima, das 

ultimas, das ultimas das pessoas. E o resultado, e tambem justificado pela relagao 

com essa familia que ao mesmo tempo em que via as coisas como naturais, tambem 

oprimia. Porque seu irmao e sua irma levaram muito carao do juiz, e so nao se 
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deram ma I porque eu deixei isso pra la. E Da Vinci nao so teve do da sua irma 

perante o juiz, mas tambem nao levou a ate as ultimas consequencias porque zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eu pensei em minha mae, porque isso era com 3 irmaos, 3 filhos dela (risos). A que 
conclusao eu cheguei: que isso era uma questao familiar, uma questao familiar, 
que envolvia o homossexualismo. Como foi ne? Entao foi muita guerra contra, uma 
briga imensa contra a propria natureza, eu tambem sou da propria natureza. Ela 
sempre era minha grande aliada, que me dava prazer, me dava alegria de viver. E 
por serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tao dificil, tao, alias, tao escondido, ela falava: "mas meu filho e isso 
mesmo?" e isso me dava alegria. Ai quando eles perceberam, quando eu tava 
convivendo com ela, que eles diziam que isso era uma safadeza, ela dizia: "nao. 
Eu me acostumei, morando com ele." Nao percebia, mas sabia. Embora pra eles 
fosse bem mais dificil. Ai comegaram a me pressionar pra eu sair da cidade, e eu 
disse: nao. E eu recebia muitos amigos, porque eu so vivia pra ela, era so dentro 
de casa porque arrumava tudo, resolvia tudo. 

Os lagos familiares fizeram nosso entrevistado recuar e evitar consequencias 

mais drasticas para seu irmao e sua irma, por lembrar de sua mae, nos tres filhos, 

que causa outra vez o riso, tendo em vista que esses lagos nao serviram em nada 

para que as praticas do desejo de Da Vinci tivessem outro significado. E a questao 

familiar, que envolvia o homossexualismo, suprimiu as dores fisicas, a perda de 

sangue, o preconceito e as agressoes verbais. Nao foi apenas uma briga por 

divergencia de opinioes, mas uma guerra contra a propria natureza, porque Da Vinci 

tambem era da propria natureza, e filho de sua mae, como os outros. Mas isso so 

servira para Da Vinci recuar, nao para seus irmaos repensarem suas atitudes e 

opinioes. 

Ao contrario, os lagos familiares deram autoridade para a expulsao da cidade, 

separagao da mae outra vez, quando depois de sete anos ela foi morar com sua 

irma, e assim esquece-lo no tempo e no espago, ja que para nosso entrevistado o 

triste e isso que a gente fica isolado por um preconceito besta deles, que eles 

poderiam ta convivendo com um cara tao bacana que e o irmao deles. Como nos 

sugere Foucault (2006:144), e assim que o poder disciplinar parasita a soberania 

familiar, requer que a familia desempenhe o papel de instancia de decisao do normal 

e do anormal, do regular e do irregular. E como Da Vinci nao corresponde a alguns 

codigos identitarios aos quais os homens devem responder, o isolamento e triste, 

posto que considerado pela familia como um anormal, indigno de familia. 

Os lagos familiares fez com que seu irmao, que outrora relacionava-se 

sexualmente com Da Vinci, viesse querendo dar uma de macho. O que faz com que 
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nosso entrevistadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ate hoje fique a pensar: porque eu five me livrar do murro dele, 

porque se ele me pegasse, eu ficava so os pedagos. (risos) Veja a cabega do povo: 

aquilo era pedofilia, porque eu era uma crianga, eles tudo de maior, e agora ainda 

vem com uma dessa? O sorriso pela fatalidade, caso nao conseguisse se livrar do 

murro do irmao, retoma a mistura com a dor de nao ter entre seus familiares o 

reconhecimento de que outras identidades eram assumidas e compostas por nosso 

entrevistado ao longo de suas experiencias do desejo. E ate sua mae que era sua 

grande aliada, a alegria de sua vida, que Ihes dava prazer, ao ser cobrada pelos 

outros filhos por aceitar a ida dos amigos de Da Vinci a sua casa, responde com a 

pergunta da descrenca e a desqualificacao: Mas meu filho e isso mesmo? Como ela 

poderia conceber que seu filho que fazia tudo tao escondido, que tinha parado 

tantas outras atividades de sua vida para cuida-la 24 horas por dia, que nao saia de 

casa para nao deixa-la so, que cuidava e resolvia tudo, poderia ser tambem 

homoeroticamente desejante, ou nas falas de seus irmaos, 'um safado'? 

Sua mae se acostumara. Mas o costume esta bem proximo do significado da 

tolerancia do qual falavamos anteriormente, da indiferenga. Ou ainda, as exigencias 

as maes, enquanto uma posicao-de-sujeito que, dotada de uma natureza, o suposto 

'instinto materno', as obriga a aceitar, a se acostumar, ate com o inacreditavel, com 

o isso. E quando a discussao estava no auge, ela, a sua mae e quern relembra o 

que os lagos familiares tambem sao capazes de produzir: 

Ai minha mae foi quern falou que ele (ele e o mais velho, ne?), que ele era a unica 
pessoa que podia falar nada, porque ele era quern tinha dado o mau exemplo. Ai a 
moral dele caiu. Ai ele ficou com raiva de mim porque eu fiquei calado. E minha 
casa sempre foi muita gente e minha mae sempre me apoiou. 

Seu irmao que sentiu sua moral caindo, foi tornado por uma afirmagao que o 

relembrara de suas praticas de outrora. Certamente, se ele nao tivesse dado o mau 

exemplo, teria ainda mais autoridade para agredir nosso entrevistado. O apoio da 

mae de Da Vinci se encerra na nao autoridade e falta de moral de seu outro filho. 

Tendo em vista que nao havia o que fazer diante do mau exemplo ja praticado 

desde cedo. E quando perguntamos mais efetivamente sobre as posturas de sua 

mae, ele nos responde efusivamente: ela se declara, sabe? Tudo me defende. E 

tanto que era eu e ela do lado mesa o tempo todinho, me defendendo como uma 

leoa. 
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E a leoa, tao incisiva da defesa de sua cria, que chegou a passarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20% do 

beneffcio herdado de seu esposo para Da Vinci desde que este se mantinha 

exclusivamente dedicado a cuidar dela, e tambem a leoa que declara que a pratica 

do desejo homoerotico e um mau exemplo, que nomeia a possibilidade de seu filho 

ser isso, referindo-se a pratica do desejo homoerotico como algo inacreditavel diante 

de tantas outras identidades por ele assumidas, e visiveis na convivencia entre eles. 

Como nos sugere Foucault (2006:143) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enquanto a familia soberana nao levantava a questao do individuo anormal, mas 
da ordem hierarquica dos nascimentos, da ordem das herangas, das relagoes de 
fidelidade, de obediencia, de preeminencia que havia entre uns e outros - ela se 
ocupava do nome e de todas as subfungoes do nome - , a familia assim 
disciplinarizada vai comegar a substituir essa fungao soberana do nome pela 
fungao psicologica da designagao do individuo anormal, da normalizagao dos 
individuos. 

E responsabilidade da familia, desde cedo perceber e nomear aqueles/as que 

nao se enquadram na norma, que ameacam o poder e os lagos soberanos da 

familia. Lagos estes que nao sao naturalmente de puro amor, benevolencia, 

compreensao. Mas que permitem a pressao, a expulsao, o preconceito, a agressao, 

e tambem o retorno ao canto da gente, onde fica um pedago. E isso movia Da Vinci, 

nos anos que morou em Sao Paulo a voltar: todo ano eu vinha, visitava meus 

amigos, sempre tinha um namoradinho que esperava quando eu vinha, tal, o 

pessoal do tempo de adolescente. Mas sempre sob muita repressao da sociedade, 

da familia, da escola, dos amigos, embora todos fizessem! E nessa narrativa de si, 

nosso entrevistado nao inclui sua familia no seu rol de visitas, apenas no rol 

daqueles que pleiteavam a repressao, o que pode nos indicar que ela nao era o 

centra de suas rotas quando estava aqui, mas certamente seus parentes tambem 

compunham a lista, embora em suas recordagoes estes se alocassem no espago da 

dor. Dai que poderiamos dizer, usando outras palavras de Foucault (2006:144), que 

a soberania familiar vai ser atribuida, a partir dos sistemas disciplinares, a seguinte 
obrigagao: "Voces tern que nos arranjar loucos, debeis mentais, malcomportados, 
depravados, e tern de encontra-los por conta propria, pelo exercicio de controles de 
tipo disciplinar no interior da soberania familiar". 

Seja Felipe e Xango de Campina, que sempre moraram com suas maes, seja 

Da Vinci que passou vinte anos longe, nas suas narrativas de si, ao contar-nos suas 

historias, vemos a possibilidade de questionarmos nao so a essencia do sujeito, mas 
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a naturalidade atribuida a um suposto instinto materno, como tambem a centraiidade 

da familia nuclear burguesa enquanto celula mater do corpo social, onde de forma 

natural individuos seriam gestados, e aqueles/as que nao correspondessem as 

normas, seria a excegao. E como nos alerta Foucault (2004:85),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA somos mais 

tolerantes em relagao as praticas que transgridem as leis. Porem, continuamos a 

pensar que algumas delas insultam "a verdade": um homem "passivo", uma mulher 

"viril", pessoas do mesmo sexo que se amam. 

Porque mesmo que nossos entrevistados se identificassem com varias 

posigoes-de-sujeito, reconhecessem essa identificagao, ou tambem os seus 

familiares e pessoas do seu convivio os reconhecesse enquanto ocupantes de 

varias posigoes-de-sujeito, o que acabava preponderando, suprimindo todas as suas 

praticas, era a produgao de si enquanto sujeitos do desejo homoerotico, este que 

era irremediavelmente definidor de todas as outras praticas que pudessem via a ter 

ou a ser reconhecidas por si e pelos/as outros/as. 

E se a ideia de um homem "passivo" insulta a verdade, a verdade sobre o 

sujeito portador de um penis, e se as praticas homoeroticas sao culturalmente 

associadas a passividade, como ja discutimos, poderiamos aqui falar do receio de 

alguns de nossos entrevistados em se narrarem usando termos como 

homossexualismo, homossexualidade; ou ainda poderiamos pensar nas relagoes 

familiares que envolvem tais sujeitos, tendo em vista que e na familia onde 

experimentam as primeiras cobrangas, o disciplinamento, a exigencia para que seus 

corpos falem a "verdade" de si, 'corrigindo-os' em suas praticas do desejo, ja que 

fazem despencar, em seus voos pelo desejo, a identidade de homem de verdade, de 

macho, e supostamente, a de viril. Portanto, ocupantes de varias posigoes-de-

sujeito, nossos entrevistados sao acintosamente vigiados e cobrados por nao 

corresponderem aos codigos da masculinidade, interligados que estao tais codigos a 

biologia dos sujeitos. Mas, discutir sobre a masculinidade sera rota do proximo 

capitulo. 
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CAPiTULO III 

O D E S E J O QUE MOBILIZA A TRANSITAR P E L O S CODIGOS DA 

MASCULINIDADE: SUJEITOS QUE PODEM S E R TANTOS OU APENAS ESTAR 

EM ALGUM LUGAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No principio existia um deus que talvez se 
chamasse Desejo - esse desejo (...) nao era 
simples, vinha da fusao multiplicada e lenta dos 
principios que reverberavam no fundo do Sopro do 
Caos. Imperando soberano, o desejo, e essa especie 
de fome vital, cambiante e opaca (...) Ainda que 
ideologias dos mais diversos tipos venham tentando 
enquadrar o desejo de todas as maneiras, basta um 
exame rapido da histoha para constatar que ele e 
indomavel e anarquico. Enquanto Sopro do Caos, 
aponta em todas as direcoes e mantem seu proprio 
curso - as vezes, inteiramente na contramao. O 
desejo humano e um espetaculo que se desenroia 
subterraneamente no palco da historia. E nesse 
grande espetaculo do desejo, a homossexualidade e 
sem duvida uma flor incomoda plantada no coragao 
do masculino. "-102 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Antonin Artaud apud Trevisan, 1997:53,54) 

Depois de uma breve parada, depois de tantas paisagens inventadas e 

construidas, o desejo de continuar, mesmo que seja na contramao, as vezes, tern a 

ver com a fome vital, com a necessidade de nossa sobrevivencia e quiga de 

exigencias as quais estamos expostos/as. Assim nos sentimos e assim tambem 

significamos as praticas de nossos entrevistados. 

E nos jardins que vamos encontrando ao longo das rotas que ousamos ou 

somos obrigados/as a seguir, flares 'malditas' tambem nos atraem. Desejos 

'estranhos' tambem nos mobilizam. Sonhos que sao quase pesadelos nos inspiram a 

acoes outrora inimaginadas. Eis as incognitas do desejo, indomavel, anarquico, 

espetacular, furtivo, e incomodo muitas vezes, pela contramao que insiste em nos 

levar, e nos faz ainda estarmos aqui, faz com ocupemos inumeros lugares, nos e 

nossos entrevistados. 

Grifos nossos. 
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Nesse terceiro momenta do nosso trabalho, escolhemos nos movimentarmos 

pelas narrativas de nossos entrevistados que se relacionam com os codigos da 

masculinidade. Tal escolha foi inspirada pelo fato de que as praticas sexuais, a 

relacao com o corpo, as (de) nominacoes utilizadas ou negadas para tais praticas do 

desejo, as identidades assumidas ou nao por nossos entrevistados se circunscrevem 

nos codigos culturais a eles apresentados por serem homens, por terem um penis 

como genitalia. Sendo assim, nosso objetivo a partir de agora e pensar sobre a 

relacao que nossos entrevistados estabelecem (ou nao) com as praticas associadas 

ao masculino; como esses codigos sao subjetivados (ou nao) e a responsabilidade 

que Ihes e exigida para que exercam tais codigos. Nossa preocupacao se detem na 

producao de significados sobre as masculinidades. 

Pensar sobre a masculinidade e pensar sobre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homem de verdade, chamado 

de 'machao', caracterizado prescritivamente em seu papel social por ser viril e 

conquistador, ter sucesso, poder e prestigio social (NOLASCO, 1997:17): 

caracteristicas associadas ao que e chamado de masculinidade hegemdnica. Um 

sujeito que tern que ser ativo, forte, racional, objetivo, e e entao 'ameagado' 

insistentemente pela flor incomoda da homossexualidade (TREVISAN, 1997:54), ou 

pelo 'problema' de "virar um broxa", de "broxar" (DAMATTA, 1997:44). E aquilo que 

pa red a tao sacramentado, naturalizado, essencializado, definido pelos paradigmas 

cristaos e da Ciencia Ocidental como a 'norma', parece esta a espreita, necessita 

sempre esta em alerta, vigilante de si, para nao se envolver na sedugao com f I ores 

'malditas', que de tao malditas sao quase erva daninha: o desejo por outro homem. 

Como afirma Le Rider (apud NOLASCO, 1997:25), 

a chegada da masculinidade, passa por uma "afirmagao viril" e nao se constitui 
jamais como uma aquisigao definitiva (...) a virilidade deve ser constantemente 
conquistada, sob pena de regressar em diregao a feminilidade, sempre pronta a 
ganhar espago. 

Dai que nao apenas e possivel questionar os pressupostos que delineiam e 

demarcam a efetivagao do que significamos como masculinidade, tida como marca 

essencial dos homens, mas tambem e possivel vislumbrar as mudangas e 

ressignificagoes desses pressupostos, devido a algumas transformagoes nas 

experiencias de homens e mulheres, devido a algumas discussoes propostas pelo 

movimento feminista e pelo movimento de liberagao sexual, devido a algumas 
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producoes academicas. Nao so as mulheres tern questionado seus lugares socials, e 

dai questionado os lugares dos homens, mas homens tambem tern se repensado 

enquanto sujeitos, e academicos tern se disponibilizado a repensar as discussoes 

sobre si a partir de seus lugares institucionais, mulheres tambem tern se proposto a 

repensar os codigos da masculinidade tida como hegemonica. Como nos afirma 

Medrado (2004:43,44) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras tem-se dedicado a refletir sobre a 
masculinidade como uma construgao de genero, focalizando os homens como 
atones sociais que se constroem e sao construidos sob a otica das relagoes 
desiguais de poder. Estes estudos, em geral, buscam identificar e analisar como os 
homens atualizam (ou nao!), em seu cotidiano, o modelo hegemonico de 
masculinidade, considerando as matrizes culturais e histdricas em que interagem e 
se desenvolvem socialmente. 

Falar sobre homens, enquanto objeto de pesquisa da academia, e uma 

movimentagao recente nao so no Brasil. Tal discussao tern inicio na decada de 

1970 1 0 3 , sendo os Estados Unidos o celeiro da reformulagao do que ainda nao havia 

sido cogitado no movimento da contracultura: analises sobre a condigao 

masculina 1 0 4 . Entre as propostas de discussao da condigao masculina, algumas 

defendem uma 'crise do masculino'. Alem disso, inumeros autores e autoras falam 

que muito dessas discussoes vao se apropriar dos alargamentos/ contribuigoes das 

discussoes feministas. 

Alguns questionamentos sao necessarios: por que o masculino, quando 

comega a ser discutido enquanto topico especifico da pesquisa de genero, recebe a 

titulagao de CRISE, enquanto a feminilidade, que ja vinha sendo pensada e discutida 

desde a decada de 1960, nao tern essa denominagao? Incomodo nos causou tais 

pensamentos! Tal incomodo nos instiga para a discussao sobre as propostas que se 

erguem a partir dessa ideia de crise do masculino, tendo em vista que de forma 

direta ou indireta, nossos entrevistados nao se narraram como fielmente 

correspondentes aos codigos da masculinidade hegemonica, como tambem nao os 

abandonaram de um todo. 

Felipe nos apresenta uma opiniao que julgamos ser bastante fecund a para 

pensarmos sobre tais discussoes. Ele afirma que, 

1 0 3 Sobre alguns trabalhos que se direcionaram para essa discussao e seus propositos, ver Garcia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2001:39). 
™4Nolasco (1993:182). 
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na verdade e cobrado dos homens uma postura masculina, viril (...) como a historia 
da emancipagao das mulheres e uma coisa relativamente recente, ne? Os homens 
nunca precisaram se emancipar porque eles sempre foram homens, o modelo. Se 
voce foge a esse padrao, voce acaba sendo comparado a uma mulheri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emancipar-se nos remete a necessidade ou acao de sair de um lugar nao 

muito recomendavel em direcao a libertacao. Emancipa-se quern nao conseguiu 

ate entao se colocar em posigoes-de-sujeito valorizadas socialmente/ 

culturalmente. Emancipar-se e passar a ter autonomia, ser responsavel por si, ou 

segundo a definigao do dicionario 1 0 5, emancipagao e substantivo feminino que 

significa: 1) qualquer libertagao; alforria, independencia; 2) Rubrica: termo juridico: 

instituto juridico que, no Brasil, concede ao menor de 21 anos e maior de 18 seus 

direitos civis. 

O homem nao precisa se emancipar, como nos afirmou Felipe, porque eles 

sempre foram homens, o modelo. Quern necessita conquistar a liberdade, a 

alforria, a independencia, sao as mulheres, talvez para se aproximar do modelo: o 

masculino. Mas aqui nao pretendemos colocar as mulheres na posigao de vitima e 

os homens de algozes, e nem fazer um movimento inversamente polarizado, pondo 

os homens como vitimas e frageis, como denuncia Oliveira (2004:146) sobre a 

literatura da decada de 1970 que discute sobre masculinidade. 

Ja no que se refere as definigoes do termo crise, temos uma significagao que 

tambem remete a sair do lugar, mas aqui em diregao a um desordenamento do que 

estava em condigoes desejaveis de funcionamento. Como nos afirma o dicionario, 

crise (substantivo feminino, tambem), seria 

acidente repentino que sobrevem numa pessoa em estado aparente de boa saude 
ou agravamento subito de um estado cronico; manifestagao violenta e repentina de 
ruptura de equilibrio; manifestagao violenta de um sentimento; estado de duvidas e 
incertezas; fase dificil, grave, na evolugao das coisas, dos fatos, das ideias; 
momento perigoso ou decisivo; lance embaragoso; tensao, conflito; deficiencia, falta, 
penuria; ponto de transigao entre um periodo de prosperidade e outro de depressao; 
complicagao e agravamento da intriga, que leva a agao dramatica a uma catastrofe 
ou a consequencia grave e decisiva. 

Apesar do grande numero de definigoes, nossa preocupagao com a produgao 

de significados a partir da linguagem nos levou a destacar as significagoes 

1 0 5 Ver Dicionario Eletronico Hoouaiss da Lingua Portuguesa 1.0.5 a. 2001. 
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disponiveis no dicionario, com a pretensao de ratificar a ideia de que faiar em uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

crise do masculino, ou em crise da masculinidade, e esta falando de um 

deslocamento, de uma mudanca de lugar. Mas nao apenas isso. E falar tambem de 

algo que estava dado, estava dando certo (ao menos aparentemente), que estava 

em prefeitas condicoes de existencia e realizacao, e que agora passa a nao mais 

corresponder a esse lugar: esta em catastrofe, num momento perigoso, tenso, 

conflitante, na transigao entre um periodo de prosperidade e outro de depressao. 

Falar ou pensar em crise entao, e ratificar que os homens sao o modelo, a 

forma/ formula a ser seguida e considerada do sujeito, que ate entao estava dando 

certo, mas que a partir de um determinado momento (decada de 1960), entra em 

caos. Demarcamos o recorte temporal de 1960 porque Nolasco (1993:184) ao se 

referir ao que denomina de "novo homem", afirma que este e produto de mais uma 

possibilidade concedida pelo individualismo, e o que vem acontecendo nao e ainda 

um movimento social. E no Brasil, segundo o mesmo autor, esse "novo homem" 

comeca a ser construido no final dos anos 1960, tendo como suporte a Tropicalia, 

com as producoes de Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

Ao inves de tomar como referencial a ideia de crise do masculino, preferimos 

falar em mudancas, na multiplicidade de experiencias que possibilitam 

questionamentos diversos ao que esta 'aparentemente' dado, ou ainda a 

apropriacao desses codigos na producao de si, enquanto homens sujeitos do 

desejo. E para nos, a mudanca ou os questionamentos possibilitados por estas nao 

sao privilegios apenas da segunda metade do seculo XX. Como afirma Oliveira 

(2004:142), hoje se fala em crise de tudo: do Estado, das finangas, das instituigoes, 

dos valores morais; ate mesmo se fala de crise da masculinidade. 

Esse mesmo autor nos instiga ainda mais com sua critica ao afirmar que essa 

ideia de crise e resultado da negligencia aos aspectos socioculturais, que, segundo 

ele, resultam em diferengas juntos aos processos de subjetivagao dos agentes, de 

acordo com a perspective de insergao social dos mesmos, resulta numa tendencia 

para a generalizagao da ideia de crise da masculinidade (OLIVEIRA,2004:146,147). 

Alem disto, o que poderiamos observar e que a perspectiva de uma crise da 

masculinidade poderia ser questionada pelo fato de que os abalos sofridos pela 

masculinidade hegemonica (...) nao foram suficientes para provocar uma mudanga 

total no que diz respeito a diferengas de poder social entre homens e mulheres 

(OLIVEIRA,2004:194). 



140 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E como partimos da ideia de que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA masculinidade, assim como a feminilidade, 

e constituida socialmente, e histdrica, mutavel e relacional (CONNELL.1995; 

KIMMEL, MESSNER.1995 apud GARCIA,2001:36), acreditamos que as 

experiencias dos homens tambem foram marcadas pela duvida, pel a tensao, pelo 

confiito, pelo deslocamento de suas posigoes-de-sujeito, pela diversidade de tipos 

de masculinidades, em varios momentos da historia 1 0 6. Mas essas experiencias 

tambem se apropriam e permitem processos de identificagoes com os codigos 

culturais ligados a masculinidade. 

Com isto nao estamos desmerecendo nem banalizando as importantes 

contribuigoes dos estudos que defendem a ideia de crise do masculino/ 

masculinidade 1 0 7. Apenas justificando nossas escolhas, tendo em vista que nao 

podemos esquecer as inumeras mudangas sociais/ acontecimentos que 

possibilitaram nao so que o referencial de homem ocidental, burgues, viril, 

competitivo, forte, assertivo, fosse questionado de forma mais visivel, mas que o 

homem tambem se tornasse foco dos/as pesquisadores/as. Quando algo que sequer 

reparavamos, pois funcionava a contento, deixa de assim proceder, logo 

percebemos sua importancia e sua fungao ate entao assumida sem maiores 

problemas108. Como nos afirma Hearn (apud OLIVEIRA,2004:143) 

pesquisar e escrever sobre homens e masculinidades nao e algo novo ou inusitado. 
(...) O que e novo e o crescimento relativamente rapido do interesse dentro das 
ciencias sociais pelos homens e masculinidades sobre o aspecto de topico da 
pesquisa de genero. 

E entre as mudangas que impulsionaram os estudos sobre homens e 

masculinidades 1 0 9, poderiamos citar as propostas do movimento feminista (1970) e 

do movimento gay (1980) que irao nao apenas exigir igualdade de direitos entre o 

modelo e os outros/as, mas tambem questionar a ideia da fixidez da identidade 

(PEREIRA, 1995:56,57; OLIVEIRA,2004:147); o surgimento da Aids (1980), que a 

principio ira dar maior visibilidade aos homens com desejos homoeroticos, tendo em 

vista que estes serao considerados os potenciais transmissores do virus (Aids = 

1 0 8 Oliveira (2004) faz uma discussao bastante interessante nos dois primeiros capftulos de seu livro, 
onde indica as bases de fundamentacao historica daquilo que chamou de ideal moderno de 
masculinidade, e no segundo capftulo discute algumas razoes socioestruturais que permitiram uma 
serie de mudancas responsaveis por alteracoes nas bases de apoio daquele ideal. 
1 0 7 Ver Le Rider (1992), Badinter (1993), Nolasco (1995,1997), Caldas (1997), Trevisan (1997;1998). 
1 0 8 Oliveira (2004:141). 
1 0 9 Sobre a contextualizacao desses estudos, ver Garcia (2001), Oliveira (2004:141-192) 
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pestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gay), mas que num segundo momento, com o aumento do numero de 

mulheres heterossexuais com parceiro fixo que tern sido infectadas 1 1 0 pelo HIV, e 

possivel observar a fragilidade desse homem que foi construido como imbativel, 

como tambem a sua pouca preocupacao com o cuidado de si (OLIVEIRA,2004:147; 

VILELLA,2001; MEDRADO,2004:44,45; KEIJZER,2004:40). Na decada de 1990, 

observa-se o surgimento de um indice de fertilidade masculino para os estudos 

demograficos, o que fomentou o financiamento de varios orgaos internacionais a 

pesquisa sobre homens (OLIVEIRA,2004:148) e as transformagoes nas relagoes de 

trabalho com a informatizagao, que tera agora criterios tecnologicos e nao somente 

criterios humanistas-liberais que tern como parametro o homem, ja que a marca 

dessa sociedade cibernetica, informatica e informacional e o multiplo, no que diz 

respeito as habilidades profissionais exigidas e as identidades sugeridas 

(NOLASCO,1995:21,27). Portanto, outros desafios e experiencias sao possiveis 

para os homens. 

Sendo assim, ao inves de crise, que poderia ainda nos sugerir a busca de 

uma nova identidade para os homens, preferimos pensar que os sujeitos podem 

ocupar e se identificar com varias praticas, sem necessariamente se tornarem 

homens femininos ou mulheres masculinas: apenas sujeitos que exercem seus 

desejos de formas multiplas e diferenciadas, ou ate semelhantes, se apropriando ou 

nao dos codigos comercializados pela cultura da qual fazem parte. E concordamos 

com Nolasco (1995:28) que o uso das denominagoes "homem feminino" e "mulher 

masculina" apontam para a ausencia de conceitos que possam operar mais 

eficientemente nas indagagoes a respeito do que caracteriza um homem e uma 

mulher, se ha de fato a possibilidade de defini-los atualmente. E o proprio Nolasco 

(IDEM: 19,20) nos alerta que 

a dificuldade de sustentar temporariamente uma indeterminagao sobre a 
representagao de um homem tern feito com que os individuos operem com 
categorias ja determinadas (masculino e feminino) para nomear o envolvimento 
com novas experiencias. 

Por isso acreditamos ser possivel Felipe nos afirmar que se voce foge a esse 

padrao, voce acaba sendo comparado a uma mulher! E entre os seus pares, 

1 1 0 Ver dados sobre pesquisa do aumento do numero de homens infectados pelo HIV e de mulheres 
heterossexuais com parceiro fixo IN. Medrado, 2004:45. 
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aqueles que como ele tambem desejam e se relacionam com homens, mantem as 

categorizagoes. Mesmo assim, isso nao os impede de assumir praticas diversas e 

nao se sentirem mulheres, quica femininos. Ratificam que nao sao mulheres, ate 

porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser homem significa nao ser mulher. Como ainda nos aponta Felipe, 

eu nunca me senti uma mulher! Eu sou um homem! Que gosto de outro homem! Eu 
ter esteredtipos femininos, ou nao, isso e outra questao! Eu nunca pensei que eu 
pudesse atrair alguem como uma mulher, porque eu nao sou e nao me sinto!! Apesar 
de adoraras mulheres, embora elas nao sejam meu objeto do desejo. 

Se ele tern esteredtipos femininos, isso e outra questao. E que questao e 

esta? A questao do uso da linguagem na nomeacao ou significacao de Felipe que 

podem vir a adjetiva-lo. Seu corpo pode denunciar que ele tern trejeitos nao ligados 

culturalmente aos codigos da masculinidade, mas isso nao determina 

irremediavelmente sua identificacao e sentidos com o feminino. Porque ele nao so 

nao se sente assim, como nao acredita que possa atrair alguem como sendo uma 

mulher, embora em varios momentos de sua narrativa, tenha usado o artigo feminino 

(A) para se referir a amigos desejantes homoeroticamente ou a si. 

E nesse sentido, tambem Oxumare, ao falar que nunca gostou de algumas 

brincadeiras que os meninos gostavam, ratifica com bastante veemencia: 

Nunca joguei futebol, nunca joguei bola de gude. Nunca me identifiquei com essas 
coisas. Eu gostava mais de coisas ligadas a casa, ao lar. Foi ai que eu comecei a 
despertar. Se bem que eu nunca quis ser mulher. Jamais! Entendeu? Eu sou 
homem, nos meus documentos tudinho eu sou homem. 

Certamente que o fato de nos seus documentos (Registro Geral-RG e 

Cadastro de Pessoa Fisica-CPF) ele estar definido enquanto homem nao limita os 

processos de identificagao que possa estabelecer. E mesmo se ligando a signos/ 

simbolos/praticas associados as mulheres e nao aos homens, Oxumare destaca em 

varios momentos de suas narrativas, que nunca quis ser mulher. E se, antes mesmo 

de nascer, ha um corpo a ser determinado, e nele uma inscrigao de homem e/ou 

mulher. Portanto, Oxumare em sua produgao de si, foi envolvido por codigos da 

cultura definidos por ele ser homem, e ser homem, como afirmamos anteriormente, 

significa nao ser mulher. 

Ao longo da vida, os sujeitos passam por experiencias que Ihes ensinarao o 

que signifi car desempenhar o papel masculino ou feminino. E sendo mais radical, 
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antes mesmo de nascer, os codigos que marcam estes papeis ja comecam a ser 

visibilizados, posto que apos o resultado da ultra-sonografia, definir-se-a as cores 

das roupas, os brinquedos, a pintura do quarto, o time para o qual devera torcer, a 

profissao, a escola onde ira estudar. E mais especificamente no caso dos meninos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desde crianga ele e estimulado a se afastar de suas 'experiencias interiores', ao 

mesmo tempo em que e pressionado a obter o melhor desempenho no que faz 

(NOLASCO, 1995:21). 

E possivel que Felipe denuncie as pressoes pela nao correspondencia ao 

padrao do 'homem de verdade', e que Oxumare reconheca que nunca gostou de 

'brincadeiras de meninos', porque desde cedo aprenderam aquilo que Ramirez 

(1995:78-80) ira chamar de elementos da ideologia masculina. Tais ideologias 

sao construgdes cognosciveis e discursivas, dominantes nas sociedades que se 
estruturam com base em relagoes assimetricas entre os generos, articuladas em 
forgas e jogos que exibem multiplicidade de manifestagdes, as quais respondem a 
pluralidade cultural da especie humana e, nas sociedades de classe, se expressam 
de formas diferenciadas e contraditdrias. 

Os elementos citados por Ramirez, que demarcam a ideologia masculina 

sao. a sexualidade (desfrutada para satisfazer-se com as femeas como objeto de 

prazer ou castigar as femeas que o repele), a viqilancia (para evitar a infidelidade 

das mulheres e o toque nas nadegas), a materialidade da masculinidade na genitalia 

(penis, testiculos, semen), a distancia da homossexualidade (pratica que o aproxima 

da feminilizagao), os rituais de apresentacao (ao aproxima-se das mulheres e de 

outros homens como sujeitos com autoridade, poderosos, invulneraveis) e os rituais 

de desvalorizacao (quando assume voluntariamente ou por nao ter alternativa, uma 

posicao de inferioridade que nao desafia o poder do outro; quando estabelece 

relagoes pervertidas). 

Mesmo com essa vigilancia efetiva, envolvidos pela categoria do masculino, 

que serve a uma cadeia de identificagoes e comportamentos que configura para o 

individuo um campo de representagao comprometido com a visibilidade do empirico 

(NOLASCO, 1995:25), os homens se identificam com outras praticas e desejos, seus 

corpos anunciam outras posturas, e se produzem nao apenas a partir do 

encastelamento dos codigos da masculinidade. Nao e a toa que Oxumare afirma 

sobre sua identificagao com as coisas ligadas a casa, ao lar, ja que quando sua mae 

se separa do seu pai, ele assume a educagao dos irmaos e as atividades da casa, e 
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quando chegamos para entrevista-lo, ele estava fazendo faxina e nos contando que 

era responsive! pela organizagao da casa. Mas, alem disso, ele nao apenas 

mantem financeiramente a casa, pratica experimentada em todos os seus 

relacionamentos, mas tambem fala da dependencia de seu companheiro: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ele trabalha, tudo direitinho, de carteira assinada, tudo direitinho, tern o dinheiro 
dele da 'cana'. Embora o dinheiro dele, eu num sei nem que cor e, o dinheiro dele, 
(risos) Ele e muito dependente de mim: eu vou deixar, vou buscar pra almogar e 
ainda agora fui levar pra trabalhar. O prato dele quern faz sou, menina! (...) Ele 
pede pra eu separar a roupa, ai eu digo: vai com qual roupa? Vai com essa calga 
aqui? Eu separo a roupa dele e pergunto: essa ta boa pra voce? Pra num dizer que 
eu to dando ordem, mandando demais. 

A preocupacao que o companheiro nao ache que esta dando ordem, 

mandando demais, nos aponta que Oxumare conhece muito bem os codigos 

definidos no Ocidente para a masculinidade: a agao, o fazer, o realizar, o 

desempenho, que colocam os homens continuamente diante da questao do uso e da 

legitimidade de seus comportamentos, afim de evitar a pergunta o que e ser 

homem111. Entao, Oxumare vai deixa-lo e busca-lo no trabalho, faz o prato na hora 

das refeicoes, escolhe a roupa que seu companheiro ira usar, nao ver a cor do 

dinheiro do seu companheiro, mas cuida para que ele nao se sinta sendo ordenado, 

mandado, tendo em vista que os codigos da masculinidade pressupoem os homens 

devem ser poderosos, invulneraveis, aquele que se apodera do corpo do outro112: 

aquele que esta envolvido com a filosofia da agao, que gera um efeito totalizador 

sobre a representagao social masculina, que tern no sexo seu dispositivo 

homogeneizador (NOLASCO,1995:22). 

E esse efeito totalizador e representado nas narrativas de nossos 

entrevistados quando todos demonstram sua preocupacao com a independencia 

financeira, valor muito aplaudido desde a decada de 1950, quando a consumacao da 

estabilidade e da seguranca estava associada a ter um emprego. E de todos os 

nossos entrevistados, apenas um, Elvis Presley, e autonomo, que mesmo so tendo 

tido dois empregos de carteira assinada, faz questao de destacar: me viro muito 

bem, eu sei ganhar meus trocados! Mesmo carregando a questao gay, mas eu sou 

assim super responsavel, Assim, gosto das minhas questoes bem corretas. 

1 1 1 Nolasco (1995:25). 
1 1 2 Machado (2004:40-46). 



145 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carrega o peso da nao correspondencia a um dos elementos da 

masculinidade por ter desejos e praticas homoeroticos, ainda assim deve ser 

'redimido', porque e super113 responsavel. Dai ele afirmar: minha mae ver isso; ao 

inves de ser eu, os meus irmaos mais velhos e quern me procuram por uma questao 

de conversar. Entao tudo isso leva a sua familia a Ihe respeitar. Entao eu vejo que o 

pessoal da minha familia me admira muito por isso. 

A responsabilidade, gostar das questoes bem corretas, sao referenciais 

bastante destacados por nossos entrevistados. E que estao vinculados ao ideal da 

masculinidade hegemonica, ao 'homem de verdade', provedor em varios aspectos, 

resoluto, infalivel, responsavel pelas 'tarefas essenciais' para a sobrevivencia de si e 

da famil ia 1 1 4 . 

Oxumare nesse sentido, ratifica essa relacao da independencia financeira 

com as posturas da familia: Eu tenho uma relagao boa com minha familia. Eles nao 

podem falar porque eu tenho meu espago, tenho minha independencia moral, 

intelectual, financeira. Isso e importante, ne? Se eu fosse dependente seria dificil, a 

historia seria diferente! Com certeza! 

Nao poder falar nao significa ter uma boa relagao porque nao significa 

reconhecer a diferenga como algo a ser aplaudido ou como uma possibilidade de ser 

sujeito no mundo. Nem tampouco respeito enquanto admiragao, como propoe 

Presley. Talvez fosse mais interessante falarmos em tolerancia, na definigao da Real 

Academia Espanhola, segundo a qual a tolerancia seria o respeito e consideragao 

as opinioes dos demais, mesmo que repugnem as nossas (DUSCHATZKY & 

SKLIAR,2001:135). Como Presley esclarece, logo em seguida, quando indagamos 

se ser responsavel acaba por criar uma relagao de respeito, e ele nos responde: 

Logico! Logico! Mas claro que minha mae, nenhuma familia quer, na verdade! 

E por que e possivel afirmar com tanta firmeza que a mae, nenhuma familia 

quer? Nas narrativas de si, alguns de nossos entrevistados nao reconhecem que o 

homem que se deita com outro homem seja macho, e alem disso, denunciam que 

entre os proprios homoeroticos ha preconceito sobre as preferencias quando estas 

transcendem o modelo masculino hegemonico, ou o modelo latino-americano 

bicha/bofe. Esses homens que se permitem uma relagao por eles denominada de 

bicha/bicha, nao so rompem com a separagao binaria entre masculino/feminino, 

1 1 3 Grifos nossos. 
1 1 4 Oliveira (2004:151) 
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heterossexual/homossexual, mas rompem tambem com um dos codigos mais caros 

ao exercicio da masculinidade: permitir-se a troca de caricias nas nadegas, a 

penetragao por/com outro homem, alguem igual na suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bichice. Nas proprias 

palavras de Presley, 

eu digo assim: o macho que e macho ele procure e uma mulher, ele jamais se 
deitaria com um homem, uma pessoa igual. A partir da hora que ele passa a se 
deitar, seja pra ser ativo ou pra ser passivo, pra mim, all ele num carrega nenhuma 
questao de macho nele (...) as vezes ainda existe assim, uma falsa aceitagao: e 
todo mundo homossexual, mas se divide, nao se aceita. Ah! Eu num ando com 
fulano porque fulano e pintoso. Eu num ando com fulano porque fulano e travesti.' 
Eu num ando com fulano porque fulano isso.' Entao existe essa divisao, essa 
divisao, esse preconceito. 

O elemento definidor de ser macho nas narrativas de Presley, e o exercicio da 

sexualidade, nao mais enquanto a atividade ou a passividade na pratica sexual, no 

exercicio ou nao da virilidade falica. A identificagao com a masculinidade materializa-

se (ou nao) no uso da genitalia na relagao com quern e diferente (anatomicamente, 

biologicamente), que seria a mulher. Como nos afirma Hall (2005:106), 

a identificagao opera por meio da "difference", ela envolve um trabalho discursivo, o 
fechamento e a marcagao de fronteiras simbolicas, a produgao de efeitos de 
fronteiras'. Para consolidar o processo, ela requer aquilo que e deixado de fora - o 
exterior que a constitui. 

E necessario se relacionar com mulheres para que se seja macho, e seja 

reconhecido enquanto tal. Mesmo com negativagao da mulher denunciada faz tempo 

pelas propostas feministas, para se constituir homem, e necessario se relacionar 

com seu exterior. Ao falar especificamente sobre a invengao do nordestino, 

Albuquerque Junior (2003:20) afirma que essa e uma figura em que se cruzam uma 

identidade regional e de genero. O nordestino e macho. Nao ha lugar nesta figura 

para qualquer atributo feminino. 

E esse processo de identificagao pode tambem ser observado quando 

Presley reafirma a divisao, o preconceito, a nao aceitagao e separagao entre os seus 

pares, porque e todo mundo homossexual, mas se divide, nao se aceita. Nao aceita 

porque as praticas assumidas, as identidades tomadas para si, os processos de 

identificagao nao correspondem ao que e eleito como pertinents para o exercicio do 

desejo. So que, uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o 
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sujeito e interpelado ou representado, a identificagao nao e automatica, mas pode 

ser ganhada ou perdida (HALL,2001:21). E Presley, que considera que macho so e 

aquele que procura uma mulher, transcende estes codigos da masculinidade quando 

afirma: eu tambem me relaciono com mulheres. Ja tive muitos relacionamentos: 

Passei 7 anos com uma, passei 3 anos e meio com outra, e agora to com essa faz 3 

anos. Mas sempre tive casos com homens. Dai, se fosse identifica-lo a partir de 

suas proprias definigoes, ele poderia se considerar como macho, ja que fica com 

mulheres. Mas, em nenhum momento da sua fala se definiu assim. Ou como 

falavamos no segundo capitulo, em nenhum momento tambem se auto-denominou 

homossexual. 

Outro entrevistado nosso retoma essa questao do que seria um macho. Para 

Xango de Campina, o homem que se relaciona com homem num e homem! E 

homossexual. Se ele se acha, e tese. Mas ele e homossexual igual a mim, porque 

eu tambem sou ativo. E aqui, ele questiona um dos codigos que durante muito 

tempo foi considerado referencial para o questionamento da masculinidade, que e a 

penetragao (atividade). Como afirma Ramirez (1995:80), invariavelmente, questiona-

se a masculinidade daquele que e penetrado, oral ou analmente, por situar-se na 

esfera do feminino. O homem penetrado e homem desvalorizado, e homem sem 

poder. 

E a fala de Xango nos aponta para um redimensionamento/ressignificagao e 

reapropriagao desses codigos, posto que ele tambem e ativo, mas se denomina 

como homossexual, e nao como homem/macho. E ao responder sobre nossa 

indagagao acerca da possibilidade de um sobrinho muito querido seu ter desejos 

homoeroticos, essa relacao entre masculinidade e a relagao com as mulheres fica 

ainda mais clara, quando ele afirma: 

E nao, e nao! Ele ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MACHO, e macho! Mas a cabega dele e tao boa, que um dia 
ele disse: 'O tio, tu ja fosse na sauna gay115 daqui de Campina?' Eu disse: Nao, 
nunca fui nao, nem vou, por que eu vou ver o que numa sauna gay? Ele disse: Eu 
ja fui.' Ai eu disse: menino, pelo amor de Deus, num faga isso, num me mate do 
coragao nao!116 

1 1 5 Referenda a uma sauna gay localizada na rua Indios Cariris-Centro, quase em frente a loja Gago 
Auto Pecas. Identifica-se o lugar pelo numerozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 69 pintado de forma bastante visivel na frente do 
predio. 

As palavras que se encontrarem em negrito nas citacoes das falas de nossos entrevistados foram 
assim destacadas pela entonacao forte e grave dos mesmos, como falamos anteriormente. 
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E o tio que desde muito cedo identificou seus desejos homoeroticos, retruca o 

sobrinho querido quando este sugere a possibilidade de ter ele tambem desejos por 

homens:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Menino, num faga isso! Num me mate do coragao! Ele e macho, e por isso 

nao pode ir a uma sauna gay, porque esta atitude pode possibilitar o 

questionamento, a pergunta, a duvida sobre sua masculinidade. Como assevera 

Trevisan (1997:55,59), 

as sociedades patriarcais dos mais diversos periodos historicos articulam esforgos 
permanentes para construir uma imagem do "verdadeiro macho", forte e 
dominador, que the serve de fundamento (...) Tudo o que ponha em risco sua 
hegemonia costuma ser vamdo do mapa (...) 

Dai o medo de Xango e a recorrencia ao amor do maior e indubitavel 

representante das sociedades patriarcais (Deus), quando seu sobrinho apresenta 

uma pontinha de suspeita sobre sua masculinidade: e preciso varrer a duvida do 

mapa. E Xango, que tece varios elogios a sua familia, porque todos/as tern cabega 

boa: sempre me aceitou numa boa, o que poderia tranquilizar as escolhas sexuais 

de seus parentes; ele que se auto-define como alguem que sempre foi bem 

resolvido, posiciona-se como vigilante da masculinidade de seu sobrinho, para a 

manutencao dos codigos do 'homem de verdade'. Por que ele nao poderia fazer isso 

(ir numa sauna gay)? Por que isso poderia causar a morte do coragao de Xango? 

Com afirma ainda Trevisan (1997:59), se os meninos em geral se veem desde 

muito cedo sobrecarregados com a brutal responsabilidade de "ser macho", o onus 

maior cai sobre o jovem homossexual, cuja identidade se torna periclitante. Portanto, 

Xango sabe bem do onus a que se refere Trevisan, porque no seu tempo, fazia o 

possivel pra num da 'pinta'! Com medo! Porque era repressao mesmo! Era de dar 

fiu-fiu, de gritar: viaaado! Etc. Na epoca era: fresco, mulherzinha, essas coisas 

assim. E esse onus nao se visibiliza apenas na epoca a qual se refere nosso 

entrevistado, decadas de 1960/1970, e nem na juventude, citada por Trevisan. Mas 

ao falar sobre sua primeira lembranga homossexual ele anted pa essa vigilancia para 

a infancia: 

Desde pequeno que eu sabia que eu era homossexual! Desde de pequeno mesmo, 
assim, os meus primeiros pensamentos ja foram para o mesmo sexo. Eu lembro, 
uma vez, eu era muito pequeno, no colo da minha baba, e tinha uma festa na 
frente da minha casa, era um forro, e eu tava com ela, no colo, como ja falei, e um 
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tocador, nao sei de que instrumento, estava la sentado, e... meu primeiro, minha 
primeira lembranga homossexual. E ele tava sentado com a calga dentro assim, 
debaixo da orelha do sapato. Eu sai do colo dela e fui la ajeitar a calga dele. E 
lembro que minha baba saiu correndo para me pegar de volta no colo quando viu o 
que eu estava fazendo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Certamente essa signifi cacao da nao correspondencia dos codigos da 

masculinidade desde a infancia, apresentada pela recordacao de Xango em suas 

narrativas de si, so e possivel quando os codigos da cultura ja estao bastante 

definidos para si: aos 63 anos, tempo suficiente para cobrangas, vigilancias, 

disciplinamentos dos codigos da masculinidade. Quando da entrevista, o que pode 

ser significado na epoca de sua pratica (infancia) apenas como uma 'gentileza' para 

com o tocador, um simples ato de ajeitar a calga de outro homem, e para Xango aos 

63 anos, o primeiro 'sinal' de que desejaria homens. Posto que homem que homem 

que e homem nao pode demonstrar gentilezas, delicadezas, cuidados para com 

outro homem: 

(...) em nossa cultura, espera-se do menino iniciativa, a agressividade para lidar e 
encarar fatos corriqueiros, o constante acerto nas investidas ao sexo oposto e a 
escolha de um determinado caminho que seja caracteristico de pessoas fortes e 
vencedoras - os provedores. E toda uma serie de valores que sao passados, 
consciente ou inconscientemente, para que ele assuma seu papel social 
masculino, que determina que nao sera um fraco ou efeminado; em suma, tira-se 
toda delicadeza de seu mundo e coloca-se o seu referencial no mundo extemo 
(BARASCH,1997:98). 

A familia e uma das encarregadas da apresentagao e vigiiancia desses 

valores da masculinidade. A familia de Xango, tao elogiada por ele por nao ter 

preconceito, e espago tambem para sua produgao de si e de significados para o que 

seria um macho, um homem que nao poderia falhar no exercicio de seu papel social 

masculino. No enterro de seu irmao mais velho, surge a afirmagao de outro seu 

irmao, que era alcoolatra: "Vai o homem e o 'fresco' fica." Para Xango essa postura 

nao significa preconceito, e sim um machismo besta dele. Machista e tambem 

gostava de viado. 

O que nos faz pensar que o silencio em torno da homossexualidade, as vezes 

tacito, as vezes imposto a ferro e fogo, tern resultados devastadores ja na propria 

personalidade individual (TREVISAN, 1997:59). Silencia-se a 'homossexualidade' por 

ser ela uma flor incomoda plantada no coragao do masculino, por ser ela uma das 

praticas do desejo dos homens que impedem a realizagao do ideal do 'homem de 
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verdade', por ser nela quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se encontra grande parcela de nao-humano 

(CORNEAL),1995:48). E entre tantos resultados devastadores desse silenciamento, 

poderiamos sugerir, alem de um drama impiedoso experienciado pelos homoeroticos 

por nao terem conseguido salvaguardar a heterossexualidade, sugeririamos a 

desqualificacao de si nas narrativas dos nossos entrevistados, quando se descrevem 

como nao sendo homens, ja que teria fracassado por terem se permitido a pratica do 

desejo pr outros homens, por visitado jardins com flores proibidas ou malditas, por 

terem beijado flores consideradas culturalmente com 'nao dignas de serem 

desejadas', e nem 'capazes de despertar excitagao erotica' 1 1 7 ; fracasso porque 

falharam na missao de exercerem aquilo que culturalmente e estabelecido como 

sendo o correto de 'ser homem': o macho porque deseja mulher. 

E continuando essa discussao sobre os significados de ser macho, 

escolhemos seguir as paisagens desenhadas pelas narrativas de Felipe, a quern ja 

nos referimos e que afirmou ser apenas um homem que gosta de outro homem. Ao 

falar sobre seu incomodo com algumas mulheres que preferem mulheres e que 

primam pela grosseria, o que para Felipe seria a identificagao com os codigos da 

masculinidade, ele justifica seu incomodo: 

Como dizia Simone de Beauvoir: "Ninguem nasce homem ou mulher, a gente 
aprende" (...) Antes de qualquer, coisa mulheres que preferem mulheres, homens 
que preferem homens nao deixam de ser machos nao deixam, de ser femeas, ne? 
E acabam agindo como tais em varios momentos. Aprenderam a agir como tais. E 
so quern foge esses padrbes sao os transexuais mais ai e outra dimensao de ter 
um sexo bioldgico e outro mental, ne? Porque assim; o meu objeto de desejo sao 
homens, nao importa se sao efeminados ou mais discretos, mas sao homens e eu 
sou, me considero um homem no sentido bioldgico e mental. 

Alem de ter afirmado, como citamos, nao se sentir mulher porque se sente 

homem no sentido biologico e mental, nem acreditar que os homens que se 

aproximam dele o fazem em busca de uma mulher, Felipe reafirma que aprendemos 

a ser homens e mulheres, e que acabamos agindo como tais em varios momentos. 

Pontua uma diferenga, mas esta e demarcada no campo da relagao (ou nao) entre o 

biologico e o mental (as travestis). Entretanto, num outro momento de sua fala, 

quando se ergue em defesa dos homens nomeados de bichas efeminadas e faz 

uma critica ao que ele vai chamar de bichas masculinizadas, reaparece a separagao, 

1 1 7 Ver Costa (1992:28). 
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a demarcacao da masculinidade a partir do exercicio da sexualidade com mulheres. 

Nas suas palavras: 

7azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA havendo uma repressao muito grande contra as chamadas bichas pintosas, 
como se elas num pudessem existir! Entendeu? Quer dizer assim: e, eu acho meio 
burrice, nao que todo homossexual tenha que andar com o tabuleiro da baiana na 
cabeca. Mas assim: eu acho que e a questao da diversidade mesmo que existe! 
Quer dizer: todos os homossexuais tern que ser musculosos, masculos, por que? 
As ditas masculinizadas, as barbyes e afins. Por que? Porque voce acaba sendo 
tao macho, entre aspas, que ultrapassa a barreira da macheza que fica um macho 
falsificado! Por que? Porque acaba sendo pessoas bem bombadas de academia e 
anabolizantes (nada contra: acho otimo!), mas, que, acaba botando um tenis tao 
faschion que os chamados machos nao botanam!118 

No meio de suas falas, Felipe destaca a diversidade, critica o preconceito 

contra as bichas pintosas, como se elas nao pudessem existir. E se orienta para a 

critica ao que ele chama de bichas masculinizadas, numa associacao a 

homoeroticos que se identificam com os codigos da forca fisica, dos musculos, mas 

que sao machos falsificados. Pelongher (1987:85,86) fala de uma "inversao logica", 

quando aponta que 

na decada de 1970 era possivel se observar uma certa pretensao a masculinidade, 
quando se teria a curiosa trajetdria: da discreta "reivindicagao" do "homossexual 
passivo" (com seus modos femininos e seu gosto pelos desfiles), a defesa da 
"virilidade gay", onde ja nao se procuraria submeter-se perante o machao, mas 
"produzir" em si mesmo certo modelo gay que passaria pela recusa de "bichice". 

Nao acredito que falar em uma pretensao a masculinidade possa satisfazer a 

proposta de nosso trabalho. Nao pensamos que musculos, virilidade, nao submissao 

a outro homem, ou o contrario disso, defina um homem ou uma mulher. Mesmo que 

essas praticas, ou a busca delas, seja significado por Perlongher como uma 

pretensao dos gays a serem masculinos, preferimos considera-las como parte do 

processo de ressignificagao dos sujeitos (sejam homens, mulheres ou outra 

categoria qualquer), processo de ressignificagao que sera intensificado a partir da 

decada de 1960, como mencionamos anteriormente. E se o autor identifica como 

sendo uma pretensao a masculinidade, Felipe afirma ser uma falsificagao do macho. 

E para ele, nao sao machos falsificados apenas porque usam um tenis tao 

faschion que os chamados machoes nao botariam, mas porque mesmo sendo 

Grifos nossos. 
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musculosos, bombados, exibindo forca fisica, eles ainda assim, desejam homens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao machos entre aspas, mas que conseguem ultrapassar a barreira da macheza. E 

como o proprio Felipe afirmava, aprendemos a ser homens e mulheres e agimos 

como tais em varios momentos. E muitas vezes, continua, reproduzimos os modelos 

porque tambem nao existem muitos exemplos. So que Felipe nao esta isento de se 

apropriar dos codigos da masculinidade: o faz quando retoma a ideia de que existe 

um macho falsificado. 

Segundo Ramirez (1995:75), embora nossa historia, literatura e etnologia 

assinalem que os homens latino-americanos tern mais de Tarso (um cortador de 

cana porto-riquenho), que de dominadores grosseiros, mesmo assim, durante varias 

decadas, os homens latino-americanos tern sido catalogados como machistas e 

descritos de acordo com os atributos do machismo (mulherengos, beberroes 

inveterados). 

E sobre isso, Ramirez (1995) nos faz um alerta bastante pertinente: as 

representagoes do machismo, tanto as populares quanto as academicas, costumam 

descrever-nos como seres de comportamento bastante homogeneo (...) A literatura 

sobre machismo, termo com pretensoes a conceito, e essencialmente descritiva e 

nela abundam as impressoes, os juizos valorativos e os estereotipos negativados 7 7 9. 

Mas, estudos recentes tern se direcionado para uma discussao que tenta 

extrapolar a homogeneizacao, partindo da ideia de que o conhecimento sobre 

genero esta sujeito a explicagoes e pontos de vista conflitantes que convivem tanto 

no nosso dia-a-dia, como nas teorizagdes sobre a questao (CONNELL apud 

GARCIA.2001 A3). Ou nas palavras de Albuquerque Junior (2003:26), 

as praticas cotidianas de genero, de ser homem, nao estao determinadas nem pela 
genitalidade, nem pelos codigos de sexualidade. O genero nem e natural, sendo 
uma criagao historica e cultural, nem esta preso completamente a uma ordem 
dominante de prescngoes. 

Sendo assim, as praticas cotidianas dos homens podem se identificar ou nao 

com os codigos de masculinidade, de genero, com o dispositivo da sexualidade que 

estes instituem. E mesmo envolvidos por uma cultura em que as praticas, imagens e 

enunciados definem e exigem um tipo de ser masculino, pensamos que as maneiras 

1 1 9 O termo machismo, segundo Ramirez (1995:75), popularizou-se na literatura social dos anos 1950 
e 1960, e nessa literatura adquire multiplas formas: complexo de atitudes, constelacao de certos 
atributos, ou como sindrome. 
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de praticar este genero sao variadas, as trajetorias culturais metaforizam a ordem 

dominante 1 2 0 . Mesmo que as narrativas de nossos entrevistados tenham denunciado 

quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA viver sendo considerado no dia-a-dia como 'homossexual' e um fardo moral e 

psiquico extremamente custoso para muitos homens121, desde o inicio afirmamos 

que pensar o masculino enquanto verdade absoluta e modelo a-historico, nao e 

nosso proposito. Ate porque os proprios homens vem relativizando tal ideia. 

Reconhecemos que muitos homens em seu cotidiano, se mantem norteando 

seus comportamentos a partir dessa categorizagao, mas preferimos seguir a 

sugestao de Nolasco (19954:18), quando este propoe que devemos manter a 

incredulidade diante do metadiscurso filosofico-metafisico, com suas pretensdes 

atemporais e universalizantes, discurso este que defende a ideia de que todos os 

homens sao iguais. Na contramao desse discurso, preferimos pensar na ampliacao e 

relativizacao das possibilidades de representacao para individuos e seus projetos de 

mobilidade social, enquanto sujeitos do desejo. Pensar, consoante a Pleck (apud 

GARCIA,200139), que problematico, determinado historicamente e postulador de um 

ideal inatingivel, porque homogeneo, o modelo de masculinidade hegemonica, nao e 

capaz de descrever as experiencias dos homens. 

Mesmo sendo problematica, incapaz de dar conta da multiplicidade das 

praticas dos homens, os codigos da masculinidade hegemonica, tao dificeis de 

serem dissociados das generalizagdes, apesar de tantas mudangas e 

ressignificagoes, continuam bastante atrelados ao tipo de sujeito tao necessario ao 

projeto da modernidade pautado nos tragos da razao+utilidade+dominio. Esse 

individuo era burgues, cientista e guerreiro; um homem conquistador, frontal, "de 

uma so pega" (HAMAWI apud NOLASCO, 1995:12). E nada impede que varios 

homens se identifiquem com esses codigos, ou que seus desejos se direcionem 

para experiencia com a pratica associada a esses codigos. Temos entao uma 

multiplicidade da pratica do desejo e da apropriagao dos codigos culturais para a 

produgao de si. 

Fazemos esse alerta porque a forga social desses codigos que se apresenta 

tao intensa nas narrativas dos nossos entrevistados, nao os impede de ocupar 

tantas outras posigoes-de-sujeito para alem da identificagao com os codigos do 

'homem de verdade'. Por isso decidimos tambem nos determos nas narrativas de 

1 2 0 Albuquerque Junior (2003:26). 
1 2 1 Costa (1992:20,21). 
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nossos entrevistados que tem a ver com as novas exigencias feitas aos homens, ou 

os desafios apresentados ao que Nolasco (1993) chama de "novo homem". Ja que 

segundo Nolasco (1997:21) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

considerando o padrao de masculinidade pertencente as sociedades patriarcais e 
as novas demandas, temos que essa 'nova masculinidade' solicita que um homem 
seja sensivel, mas sem que isso comprometa sua virilidade; do mesmo modo, ele 
deveria ter iniciativa na vida, sem que, com isso, seja agressivo, violento ou 
competitivo. 

Eis as exigencias do novo que estao associadas ao que ja conhecemos sobre 

o que temos disponivel para nos. Hoje o sol estava como se fosse verao, apesar de 

estarmos ainda na primavera, de acordo com as divisoes humanas das estagoes. E 

precisavamos de inspiracao para continuar... Nao por acaso, ao sairmos no jardim, 

havia outro beija-flor, e pensamos em Caetano Veloso, quando afirma: £ engragado 

a forga que as coisas parecem ter quando precisam acontecer122. Um novo beija-flor, 

um novo dia, um sol com o calor de uma outra estacao, nos instigou a falar sobre 

outras experiencias de nossos entrevistados. 

Em suas narrativas eles se identificam com inumeras praticas que nao 

apenas as que estao associadas a ideologia masculina. Quando falavamos na 

identificagao de Oxumare com as coisas do lar, nao o fizemos a toa. Ele nos conta 

as novas exigencias surgidas apos a separagao da sua mae e seu pai: 

quando ela se separou de papal, eu que assumi toda familia. Eu fiquei com papal. 
Ela levou toda minha roupa. Que eu trabalhava na epoca, e ela achou que eu ia 
ficar com ela. Ai eu olhei pra tras: era 5 irmaos, eu sou o mais velho; uma avo 
tambem esclerosada, mae de papai. Quando houve a separagao, minha avo 
acamou. Ai foi quando eu assumi tudo. Ai eu trabalhava o dia todo na Cande, ai 
saia da Cande 5 e meia da tarde, e subia pra Praia (bairro) a pe, ja tornado banho. 
Saia da Cande ja de tarda pra ir pro Estadual da Prata (colegio) a pe, ai saia do 
Estadual e quando chegava em casa ia fazer a comida do dia seguinte. Trabalho 
de casa era tudo eu quern fazia. 

Podemos significar que os codigos da masculinidade sao retomados ao se 

posicionar como provedor (ao olhar para tras e ver cinco irmaos e sua avo 

'esclerosada, agora sem a presenga da mae, que era a responsavel por cuida-los/a), 

como alguem forte (por aguentar ainda cozinha apos trabalhar, andar a pe para ir 

Miisica Carcara. In. CD Maria Bethania e Caetano Veloso (Ao Vivo). Polygram/ Philips, 1989 
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estudar, e voltar a noite para casa),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA responsavel (por assumir a casa e tarefas que 

nao eram suas ate entao, mas da sua mae), trabalhador (na Cande e em casa). 

Todavia, esse lugar e ressignficado/extrapolado, tendo em vista que Oxumare passa 

a educar os irmaos, a cuidar da avo que ficou de cama, e a cozinhar apos voltar de 

um dia de trabalho e estudo, atividades estas que antes eram desempenhadas pela 

sua mae e que estao associadas aos codigos da feminilidade. 

Quando falamos em extrapolar os codigos da masculinidade nao estamos 

falando em abandona-los, ou em hierarquiza-los. Mas as narrativas de Oxumare nos 

apontam que o processo de produgao da identidade oscila entre dois movimentos: 

de um lado estao aqueles processos que tendem a fixar e estabilizar a identidade; 

de outro, os processos que tendem a subverte-la e desestabiliza-la (SILVA,2005:84). 

De um lado, se mantem praticas que retomam os codigos associados a 

masculinidade (ser provedor, forte, responsavel, trabalhador), de outro, praticas que 

subvertem e desestabilizam esses codigos, quando do exercicio de tarefas que nao 

so estao associadas ao feminino na cultura ocidental, mas que antes eram 

efetivadas pela mulher da casa, sua mae. Numa dinamica que envolve a 

circularidade das praticas de Oxumare, que nao se sente mulher, podemos observar 

que embora a fixagao da identidade seja uma tendencia (reconhecer-se e afirmar-se 

enquanto homem), a identidade esta sempre escapando (SILVA.2005). 

E se Oxumare cuida das coisas da casa, reconhece que seu companheiro e 

muito dependente dele, fala tambem, elogiando as mudangas das praticas de seu 

companheiro, nos carinhos que passam a ser vivenciados em publico. Ele nos conta: 

Hoje e que eu estou com esse relacionamento de 9 anos, que comegou com um 
'fica', uma brincadeira, e ja nos deixamos 5 vezes, Nao moravamos juntos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao 
dormia aqui. Hoje ja moramos juntos. Ele veio em dezembrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2005). Nos tivemos 
um casamento ai numa igreja quando viajamos, pedi para o padre abengoar as 
aliangas, foram abengoadas, ta documentado com fotografia, foi uma bengao 
especial dentro da igreja e o padre tirou foto com a gente e tudo. O primeiro 
casamento gay religioso do Brasil! (risos) Mas antes de voltarmos essa vez, 
passamos um ano e 8 meses separados. Nos passavamos um pelo outro e nao 
nos falavamos. Ele sofreu muito, a cabega mudou muito tambem, mas nessa volta 
ele veio um pouco diferente. Ele se assumiu, que nao se assumia. Hoje ele se 
assume. Quando a gente ta assim, em determinados ambientes, se troca carinho, 
essa coisa toda, caricias. Antes nao tinha isso de jeito nenhum! Hoje tern. E a 
relagao tern que ter carinho, afeto, sentimento, cuidado. 
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Antes de falarmos sobre os elogios ao carinho, queriamos fazer uma 

movimentagao semelhante a que fizermos ha pouco: falar das praticas que retomam 

os codigos da masculinidade e tambem falar daquelas que tendem a subverte-la. A 

alegria na face de Oxumare ao falar da troca de carinhos e ratificada quando fala 

que seu companheiro passou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dormir na sua casa, a morar junto (apos nove anos 

de ralacao), chegando a casar na Igreja Catolica com a bencao das aliancas, e 

chega ao final apoteotico da sua narrativa quando afirma que seu companheiro se 

assumiu. 

Oxumare elogia o fato de seu companheiro se assumir porque para ele e bom 

voce ser voce, ser uma pessoa de earn limpa. A pessoa ser verdadeiro, ser 

transparente. Eu acho isso muito correto: voce ser voce! Voce vai disfargar por que 

isso? Pra que isso? E aqui a valorizagao de um dos atributos da masculinidade: o 

exercicio da verdade, e a critica a simuiacao. Segundo Pereira (1995:55), se 

pensarmos com calma, veremos que a simuiacao e uma caracteristica do 'feminino', 

porque e a 'mulher1 que finge,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Simula, ate o gozo. E a verdade, enquanto uma 

pratica da Razao, paradigma produzido na modernidade 1 2 3 e relacionado a Ciencia, 

que e masculina124, e um atributo do 'masculino'. 

Alem disto, o destaque dado ao fato de esta rem morando juntos, ao 

casamento religioso, uma bengao especial, ate documentada em fotografia, e uma 

pratica que segundo Oliveira (2004:198), reproduz um dos pilares essenciais do 

regime de genero que e o modelo de formagao e manutengao da instituigao familiar. 

E nao so a instituigao familiar, mas tambem as formulagdes conservadoras como 

'padrdes seguros do amor1, 'o conforto de um relacionamento monogamico', tern sido 

usados como fundamentos para a defesa de 'direitos' como o vinculo legal entre 

pessoas do mesmo sexo (OLIVEIRA,2004). E esses pilares que envolvem o que o 

autor nomeia de formulagdes conservadoras, nos aponta a forga inercial dos habitos 

que se faz presente de modo insidioso na manutengao desse regime de genero em 

que a masculinidade aparece como elemento distintivo (OLIVEIRA,2004:196,197). 

E mesmo com a identificagao com os codigos da masculinidade, ou com 

praticas que ratificam o regime de generos que dar destaque ao masculino como 

modelo, Oxumare aponta tambem sua identificagao com praticas que estao 

culturalmente foram associadas ao feminino: o exercicio e a visibilidade dos 

1 2 3 Reis (2003:22-36). 
1 2 4 Louro(1999). 
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sentimentos: elogia seu companheiro por isso, porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a relagao tern que ter carinho, 

afeto, sentimento, cuidado. E falamos que tais praticas sao associadas ao feminino 

porque 

Um menino aprende, em seu processo de socializagao, que deve silenciar seus 
sentimentos e frustragdes, bem como evitar situagoes de vergonha e medo. Cresce 
criando defesas e protegdes contra sentimentos desagradaveis, ja que podem 
servir como indicadores de sua limitagao para atender as exigencias de seu papel 
social (Nolasco, 1997:21). 

Para alem da ideia da existencia de um homem feminino, ideia que mantem 

as relagoes significadas a partir de oposicoes binarias, duais, com um termo sendo 

mais valorizado que o outro125, as narrativas de Oxumare nos sugere que as 

fronteiras de genero estao se misturando, em confusao126. Ou de forma mais 

inquietante, as narrativas de Oxumare nos desafia a trabalhar com perspective de 

genero como sendo relacional, portanto, o tema da masculinidade deve ser tratado 

nao de maneira separada, mas sempre em relagao com a feminilidade e a outras 

dimensoes sociais (GARCIA,2001:35). 

Grifamos a expressao outras dimensoes sociais, porque se mantivessemos a 

discussao sobre masculinidade em relacao a feminilidade, estariamos reproduzindo 

os paradigmas binarios, e esta nao e a nossa proposta. Ate porque os nossos 

entrevistados tern denunciado que o desejo possibilita praticas que nao se limitam 

ao essencialismo dessa dicotomizacao. Portanto, e necessario avangar alem deste 

suposto homem feminino, ja que o fato das praticas desses individuos buscarem a 

legitimagao de desejos e comportamentos ate entao socialmente atribuidos as 

mulheres, pode garantir certa qualificagao para alguns desejos devido as novas 

exigencias feitas aos homens, mas tambem encerra o individuo no campo dos 

esteredtipos sexuais (NOLASCO, 1995:19). 

Limitar as experiencias dos sujeitos aos estereotipos sexuais ou ao genero a 

estes associados seria entao mantermos o referencial da masculinidade 

hegemonica, e um dos principals codigos da ideologia masculina: a relagao entre 

sexo e poder. Todavia, muitos significados foram possiveis de serem construidos 

pelas narrativas de nossos entrevistados e elas nao se encerram na relagao 

simplista entre ser homem, ser viril e forte. E preciso entao reiniciar nossas 

1 2 5 Woodward (2005:51). 
1 2 6 Albuquerque Junior (2003:40). 
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discussoes, porque Da Vinci nos instiga a reafirmar que o exercicio do desejo nao se 

limita ao desejo sexual, e que a produgao dos sujeitos e entrelacada por codigos que 

nao sao limitados e restringidos pelos papeis de genero apresentados pela cultura. 

Ao falar sobre os relacionamentos em que os homens se posicionam como 

um sendo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bicha e outro sendo o bote, ele afirma: 

Muitos homossexuais pensam assim: porque ele e o macho eu tenho que aceitar 
ele do jeito que ele quer, quantas namoradas ele tiver...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA num tern isso comigo 
nao! Eu so gosto de uma pessoa se ela gostar de mim. Se num gostar de mim, va 
gostar de outra pessoa. Eu sou inferior? Nao! (risos) Eu num sou inferior, eu tenho 
minhas qualidades! E na relagao tern que ter respeito, troca, carinho, sentimentos 
(...) Tenho um relacionamento que faz alguns meses. Mas eu nunca quis morar 
junto. Nao! Deus me livre. Morar junto e acabar. Porque uma coisa e voce ver 
quando quer, cheiroso, com saudade. Outra coisa e acordar todo dia, e ter 
responsabilidades que voce nao tern quando mora so: comida, casa, satisfagao. E 
eu num sou muito de dar satisfagao. E tern as diferengas: cada um gosta das 
coisas de um jeito. Mas a gente se ver todo dia. E mesmo sabendo que nao existe, 
a gente sonha um principe encantado, que entre por essa porta num cavalo branco 
e que seja Undo, que seja do jeito que a gente quer. Que e impossivel. 

Da Vinci, que ja teve relacao com mulheres e e pai de uma menina, como ja 

falamos nos segundo capitulo, se permite ironizar a pergunta: Eu sou inferior? 

Seguindo as suas ideias de que quando um homem procure outro homem ele num 

quer uma mulher, nosso entrevistado sugere nas suas narrativas que alem de nao 

se posicionar como mulher nas suas relagoes com homens, ele nao aceita a 

posicao-de-sujeito legada e ratificada por alguns homoeroticos de subjugagao em 

relacao ao chamados bofes, subjugagao esta que se materializa na aceitagao de 

tudo que o bofe-macho faga, incluindo ficar com quantas namoradas ele tiver. Ao se 

posicionar assim, Da Vinci identifica-se com elementos da ideologia masculina quais 

sejam a inaceitagao da infidelidade e os rituais de apresentagao, estes que sao 

demarcados pela autoridade, pelo poder e pela exigencia do respeito e da 

deferencia quando da aproximagao com mulheres ou outros homens. 

Indo alem dessas relagoes, nosso entrevistado se movimenta pela exigencia 

da troca, do carinho, dos sentimentos nas suas relagoes. Mesmo nao querendo 

morar junto por acreditar que isso significa o fim da relagao, e por nao desejar 

assumir as responsabilidades ligadas ao 'casamento', ele se reporta a uma imagem 

muito comum que e projetada para os sonhos femininos por uma vasta literatura: a 

chegada de um principe, Undo, encantado, do jeito que se quer, em seu cavalo 

branco. 
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Nao e qualquer homem: tern que serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principe, dono de uma posigao de 

destaque, social e economicamente falando; Undo, e portanto correspondente aos 

pad roes que culturalmente servem de referencial para o despertar do desejo; 

encantado, que tenha poderes magicos, de transformacao, que inclusive permitam 

ser do jeito que se quer. Esses atributos permitiram a construcao de uma relagao 

sonhada, e a realizagao dos desejos mais improvaveis. O proprio Da Vinci 

reconhece que isso e impossivel, mas esse reconhecimento nao o impede de 

desejar: Ainda que ideologias dos mais diversos tipos venham tentando enquadrar o 

desejo de todas as maneiras, basta um exame rapido da histdria para constatar que 

ele e indomavel e anarquico (TREVISAN, 1997:53). 

Sendo assim, por mais forga inercial que tenham os habitos associados aos 

codigos da masculinidade (ou da feminilidade), por mais que o processo de 

socializagao dos homens exija a permanente vigilancia da masculinidade, e entre as 

praticas dessa vigilancia esta a repulsa ao desejo/pratica homoerotica, ainda assim, 

e possivel a desestabilizagao, a subversao, tendo em vista que no palco onde se 

desenrola o espetaculo do desejo, alguns sujeitos deixam-se tocar profundamente 

pelas possibilidades de toda ordem que o caminho oferece. Saboreiam 

intensamente o inesperado, as sensagdes e imagens, os encontros e os conflitos, 

talvez por adivinharem que a trajetdria em que estao metidos nao e linear, nem 

ascensional, nem constantemente progressiva127, assim como os voos do beija-flor... 

Para tanto, os codigos da masculinidade hegemonica podem nao somente 

satisfazer ou incomodar alguns homens, vitimar ou ratificar seu poder, possibilitar o 

prazer ou a angustia. Tal leitura seria simplista e limitada porque binaria. As 

trajetbrias culturais dos homens podem ser exemplos do exercicio da ordem ou da 

subversao a esta ordem, ou o entrelagamento de ambas possibilidades. E aqui 

falamos em trajetorias culturais no sentido sugerido por Albuquerque Junior 

(2003:26,27), para quern a cultura nao um campo homogeneo, mas um campo onde 

se travam confrontos e que e atravessado por fluxos multidirecionais. Nas suas 

palavras, 

A trajetdria e uma combinagao de operagoes indeterminadas, uma sucessao 
diacronica de pontos percorridos por um sujeito que se constrbi e se desmancha 
permanentemente. O que nelas interessa sao as formas como os usuahos se 
apropriam de um estoque de imagens, enunciados e tecnicas de produgao 

Louro (2004:23). 
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sociocultural e subvertem, nem que seja esporadicamente, a sua estrategia de 
utilizagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa construcao e desmanche do sujeito, nessas operagoes indeterminadas 

de apropriagao ou subversao dos codigos culturais, muitas sao as narrativas de 

nossos entrevistados acerca das praticas que estabelecem para lidarem com os 

codigos culturais atrelados a sua posigao de homem. Escolhemos a partir de agora 

nos direcionarmos para essas narrativas que versam sobre as estrategias de 

sobrevivencia de nossos entrevistados num mundo tao mesquinho e cruel muitas 

vezes128, no exercicio do poder, onde enquanto homens, reclamam por relagoes 

menos hierarquicas, mais iguais, mais afetivas. 

Comecemos pelas narrativas de Felipe sobre sua primeira visita a uma boate 

gay no Recife, cidade que frequenta ate hoje quando deseja ir a boates: 

Quando eu fui numa boate gay pela primeira vez, aquilo era tao familiar pra mim! 
Mesmo eu nunca tendo tido uma experiencia antehor! Me senti em casa! Eu acho 
que inconscientemente eu dizia assim: olha, num so sou eu nao, no mundo, nao! 
Essas pessoas tambem tern pal, mae, irmao, e assim, e se elas pudessem optar, 
elas nao iam optar por ser homossexuais, nao por ser uma coisa danosa, mas por 
ser uma coisa dificil. Porque muitas vezes e dificil! E uma batalha ardua! Mas ai e 
inconstante. Ai e aquela tal histdria: se juntar com os pares e uma boa estrategia! 
Porque se a gente nao se junta com os pares, a gente fica muito fragilizado! E 
assim, e acho que e isso, talvez por eu ser muito forte e muito fragil, eu queira irla 
pro meio das bichas, das sapatonas, porque la o olhar de escamio e menor e eu 
tenho o latim pra revidar as agressoes que o mundo la fora nao permite! 

A experiencia de Felipe na boate denuncia o que Rolnik (2005b:29,30) 

nomeia de toxicomania de identidade, que seria o vicio de reivindicar uma identidade 

- vicio considerado politicamente correto, que se beneficia de amplo respaldo social. 

O bem-estar anunciado por Felipe ao chegar na boate, se sentir na sua casa, tern 

como marca principal, de inicio, o fato de nao se achar tao diferente do restante do 

mundo, por perceber e pensar: olha, num so sou eu nao, no mundo, nao! Essas 

pessoas tambem tern pai, mae, irmao. 

O incomodo sentido pelo fato das praticas de seus desejos se apresentarem 

e serem consideradas diferentes daquelas que sao indicadas pelos codigos da 

masculinidade hegemonica, que seja ser um homem com desejos por outros 

homens, e amenizado pelo reconhecimento de que ele nao esta sozinho no mundo, 

Definicao de Fala de Felipe. 
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e reconhecer-se nao mais sozinho, mesmo em relagao a praticas negativadas e 

vilipendiadas culturalmente, significa nao se considerar mais estranho nesse mundo, 

e nem estrangeiro de si mesmo, estranho de seu proprio desejo. Como nos alerta 

Woodward (2005:64), somos envolvidos numzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continuo processo de identificagao, no 

qua! buscamos criar alguma compreensao sobre nos prbprios por meio de sistemas 

simbdlicos e nos identificar com as formas pelas quais somos vistos por outros. 

Porque os processos de identificagao e compreensao de si so se tornam possiveis 

quando nos relacionamos com o mundo, com as outras pessoas, e depende dos 

signos, comercializados atraves da linguagem, que norteiam o dizivel e visivel para a 

produgao dos sujeitos. 

So que num outro momento de sua fala, quando narra porque gosta de ir a 

boates, inclusive dizendo que gostaria de morrer num lugar desses assim, Felipe 

afirma que talvez por eu ser muito forte e muito fragil, se juntar aos pares e uma boa 

estrategia, nao so por diminuir a fragilidade e o escarnio, ja que ser homossexual e 

tao dificil e doloroso, mas tambem porque la ele tern o latim pra revidar as agressdes 

que o mundo la fora nao permite. Outra vez as fronteiras de genero se misturam, 

porque no processo de identificagao de Felipe ele nao apenas assume fragilidade e 

forga, mas reconhece que um mesmo espago o atrai e o faz bem pela possibilidade 

de exercitar varias praticas, que nao se resumem ao desejo de se divertir, mas 

tambem podem ser associadas a fome vital, as necessidades da sobrevivencia. 

Tais praticas respondem, assim, ao exercicio do poder: no mundo la fora ele 

nao pode revidar, muitas vezes, as agressoes das quais e vitima, o que denota sua 

fragilidade, caracteristica associada aos codigos femininos, mas ir a boate nao so o 

fortifica por nao se achar um estranho no mundo, mas porque pode revidar, exigir 

respeito, deferencia, mostrar poder e forga de argumentagao. 

E ainda narrando sobre as posigoes-de-sujeito que assume nas suas 

experiencias cotidianas, quando fala que as relagoes com os ditos bofes nao o atrai 

por serem desiguais, ele afirma: 

Por isso eu prefiro alguem tao homossexual quanto eu, porque eu so acredito 
numa relagao de troca, de carinho, seja ela amorosa, seja afetiva, de amizade, mas 
tern que ter troca. Mas pelo menos nao ha a dita relagao de poder. Num ha aquela 
relagao de poder. Porque o bote, mesmo ele nao detendo o poder econdmico, ele 
detem o que ele acha que e o poder, que e o da masculinidade dele! Ele vai dizer: 
'Eu comi aquele viado!' Mesmo que ele tenha dado! Porque o prazer passa por 
uma coisa falocratica. Como se o prazer passasse por uma coisa que enfia em, 
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num canto, em algum lugar. Mas e aquela coisa do desmistificar, que tern que se 
desmistificar! Por que? Porque algumas pessoas acham que fazer sexo e uma 
coisa com penetragao. Apenas e nada mais! E pra mim nao! Sexo e ate um toque! 
(...) eu gosto muito de beijar as pessoas, de abragar, de dizer que amo, e assim, 
quando eu vejo qualquer rango de brutalidade, ate quando eu sou bruto com 
alguem, isso me ddi, isso me ddi! Porque eu fico, eu fico triste de ter sido bruto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Querer uma relagao de troca, defender que o prazer nao se limita a 

penetragao mas que esta relacionado ao toque, gostar muito de beijar, abragar, dizer 

que ama, se entristecer quando ver qualquer rango de brutalidade ou quando e bruto 

com alguem, para alem de quebrarem os codigos sob os quais Felipe, enquanto 

sujeito masculino/homem, vem sendo culturalmente construido, nos remetem ao fato 

de que essas praticas, associadas naturalmente que sao a condigao feminina, sao 

praticas comercializadas, aprendidas, permeadas por relagoes de poder, e por isso 

mesmo possiveis de serem utilizadas ou nao, independente do genero com o qual 

nos identificamos. E mais: a exigencia de uma relagao de troca, que seria a relagao 

onde um poder tao invisivel e palpavel ao mesmo tempo (o da masculinidade) nao 

fosse definidor desta relacao, instiga Felipe para a preferencia por alguem tao 

homossexual quanto ele, como se ele tambem nao exercesse os poderes que sao 

respaldados pela pratica dos codigos da masculinidade hegemonica. 

Nao querer se relacionar com alguem que, mesmo sem ter o poder 

economico, ira se utilizar o referencial do poder da masculinidade e dizer que o 

'comeu' mesmo tendo 'dado' porque e bote, nos sugere que Felipe se pensa 

enquanto alguem que por preferir homens nao se apropria do que ele chama de 

poder da masculinidade. Mas Felipe nao aceita essa subordinagao, e Connell (apud 

GARCIA,2001:46,47), ao falar sobre os pad roes de ordenagao dos generos nas 

sociedades ocidentais, enumera a subordinagao como sendo um desses pad roes, e 

nos alerta para que tenhamos cuidado com as tipificagoes, porque existem relagoes 

especificas de dominagao entre grupos de homens. 

Sendo assim, nao priorizar na sua pratica do desejo a relagao com um dito 

bofe/macho, nao e tambem uma posigao de dominagao? Dizer que nao aceita uma 

relagao que nao seja de troca tambem nao e exercitar o poder e exigir deferencia? 

Nao e ocupar um espago de hierarquia ordenamento de suas relagoes? Como nos 

narra Felipe em uma outra experiencia em Sao Paulo: 
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Eu fui com um rapaz pra... em Sao Pauio, dessa vez que eu fui, e ele disse: 
'Vamos dormir comigo?' E eu dormi com ele. Nao houve nada alem de alguns 
beijos e algumas caricias. Porque tambem ele nao tinha traquejo, e primeiro 
porque ele era extremamente passivo, ele num queria nem que eu pegasse no pau 
dele, e eu nao queria apenas isso, e eu acho isso muito limitado! Mas assim, ai, 
num foi aquela coisa do sexo e dito fisico, mas foi um sexo mental. Depois ele me 
ligou, mas eu nao quis mais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Onde estaria a relagao entre iguais proposta por nosso entrevistado e narrada 

como sendo sua preferencia para a pratica do desejo? E talvez a pergunta mais 

pertinents seja: e possivel uma relagao de igualdade entre sujeitos que sao 

diferentes em seus sentidos e expectativas para a relagao? A passividade, a 

proibigao de pegar no 'pau', e para Felipe uma limitagao do seu companheiro de 

noite, ja que Felipe acredita que as relagoes tern que ser de troca, sem aquela 

relagao de poder, onde as pessoas se permitam as mais variadas demonstragoes do 

desejo. E aqui nosso entrevistado fala de uma possivel relagao que fosse isenta de 

poder, que estivesse fora do poder, como se este fosse um objeto que se possui ou 

um espago que se ocupa. 

Mas, falar em relagoes de poder e se reportar a um termo proposto por 

Foucault, e para este nao ha algo unitario e global chamado poder, mas formas 

dispares, heterogeneas e em constante transformagao. O poder nao esta localizado 

em nenhum ponto especifico da estrutura social, mas funciona como uma rede de 

dispositivos e mecanismos a que nada ou ninguem escapa, a que nao existe exterior 

possivel, Iimites ou fronteiras. As tramas de nossas relagoes estao imbricadas por 

nossa vontade de poder, nossa vontade de estabelecer o campo de agao possivel 

para o outro. 

Segundo Machado (1989:XIV,XV), para Foucault 

nao existe de um lado os que tern o poder e de outro aqueles que se encontram 
deles alijados. Rigorosamente falando, o poder nao existe; existem sim praticas ou 
relagoes de poder. O que significa dizer que o poder e algo que se exerce, que se 
efetua, que funciona (...) Ele e Ma, afrontamento, relagao de forgas, situagao 
estrategica. Nao e um lugar, que se ocupa, nem um objeto, que se possui. Ele se 
exerce, se disputa. E nao e uma relagao univoca, unilateral; nessa disputa ou se 
ganha ou se perde. 

Portanto, Felipe que diz prezar por uma relagao de igualdade, que acredita 

que isso e possivel, exercita o poder ao definir que seu companheiro e \imitado, que 

nao tinha traquejo, e depois nao querer mais corresponder ao seu telefonema, 
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porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao queria apenas aquilo que o rapaz estava Ihe possibilitando. E 

certamente nao pensamos que o seu companheiro se aloja apenas da posigao de 

dominado, de alijado do poder, posto que nao querer e nao deixar que pegasse no 

seu pau, e tambem o exercicio do poder, que impoe a Felipe um certo tipo de 

acesso ao seu corpo, mesmo que isso nao satisfizesse o desejo de nosso 

entrevistado. 

E essa nao satisfagao do desejo, possibilita a definigao de limitado, de um 

homem que nao exerce virilmente sua condigao de homem. E uma limitagao 

enquanto desqualificagao na definigao de Felipe, que se incomoda porque ter o 

acesso ao corpo do outro 'limitado', por nao poder toma-lo como propriedade e 

objeto seu, por nao exercer um dos elementos da ideologia masculina: os rituais de 

apresentagao, atraves dos quais os homens aprendem que, ao aproxima-se das 

mulheres e de outros homens, tern que se postar como sujeitos com autoridade, 

poderosos, invulneraveis. Ou ainda, nessa definigao que Felipe faz do outro, 

poderiamos identificar o imaginario de longa duragao do erotismo ocidental, no qual 

a virilidade e a unica sexualidade que se apodera do corpo do outro129, e que por 

isso nao permite ser repelido ou 'limitados' os seus desejos. 

E Felipe faz uma critica na citagao anterior, a concepgao falocentrica do 

prazer, e afirma: porque tern algumas pessoas que acham que fazer sexo e uma 

coisa com penetragao. Apenas e nada mais! E pra mim nao! Sexo e ate um toque! 

Mas esse toque, tern que ter os 'limites' ou 'falta de limites' demarcados por Felipe, 

ja que os toques possibilitados por seu companheiro nao foram estimulantes para 

que nosso entrevistado desejasse um novo encontro. Talvez porque o rapaz nao 

tinha traquejo. E esse mesmo rapaz 'limitado' e 'sem traquejo', tambem foi 

apresentado aos codigos da masculinidade, e aprendeu, possivelmente, que o penis 

e o drgao central e explicito da masculinidade, o trago distintivo da condigao de 

'homem'130, e que por isso ele tambem seria o unico a ter o direito/poder de se 

apoderar do corpo do outro, que seria Felipe. 

Como afirma Foucault (1989:8), o que faz com que o poder se mantenha e 

que seja aceito e simplesmente que ele nao pesa so como uma forga que diz nao, 

mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 

discurso. E a partir das narrativas de Felipe, podemos vislumbrar que o exercicio do 

1 2 9 Machado (2004:45). 
1 3 0 DaMatta (1997:39). 



165 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

poder permite a produgao de si, para alem das adjetivagoes que nos sao 

direcionadas; a produgao de si enquanto sujeitos do desejo, sujeitos que assumem 

varias posigoes, segue por varias diregoes, numa inconstancia que depende do 

lugar que nos predetermina o desejo em sua anarquia e contradigao, mas tambem 

da forma como somos interpelados. 

E sobre isso, as narrativas de Presley tambem sao boas para pensamos 

juntos sobre essas interpelagoes. Ele nos contara sobre seu incomodo na sua 

relagao com um rapaz que esta preso faz alguns meses, pelo fato de no inicio nao 

haver beijos na boca e o rapaz quer penetra-lo. Relembramos que Presley tern uma 

relacao com uma mulher ha quase quatro anos, estava 'saindo' com esse rapaz de 

22 anos, e tambem com um capoeirista. Ele nos conta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Logo quando a gente comegou, na verdade, quando a gente comegou a sair, na 
verdade quando eu sai a primeira vez com ele, eu paguei a ele porque ele pediu. E 
eu fui. Ai ele disse: Eu nao beijo.' Ai eu ja fiquei naqueia: como e que voce e uma 
mercadoria e voce nao beija? Eu acho que eu fui umas 3 vezes com ele assim, ai 
depois eu comecei a escantear ele. Embora, morra de tesao por ele! Eu gosto de 
transar com ele! Mas a coisa nao tava indo muito bem como eu queria: quando a 
gente ia, ele queria me penetrar, e eu pela minha questao, eu nao! Eu disse: nao! 
Eu to Ihe pagando pra eu fazer a questao! De uma certa forma eu tentava 
constranger ele e dar tratamento de choque. Quando foi um dia, ai ele chegou e 
me chamou pra ir assistir um jogo.' Ai eu fiquei por all. Ai disse: nao. Vou dar uma 
de dificil, pra ver como e que ele se sai! Embora eu tivesse querendo ficar com ele. 
Terminou a gente indo pra um apartamento (...) eu assisti o jogo, ai fiz que ele nao 
tava ali. Ai ele disse assim: 'voce ta apaixonado por aquele cara, ne?' Ai eu disse: 
que cara? Ele disse: Aquele moreninho da capoeira.' Ai eu disse: num ta havendo 
paixao nao. Ta havendo um relacionamento diferente do que eu tenho com voce. 
Ai ele disse: 'como assim?' Eu disse: ele nao me pede dinheiro, ele diz que gosta 
de mim, ele e super carinhoso, me beija na boca. Entao tudo que eu gosto numa 
pessoa ele tern! Coisa que voce num tern! Ai eu disse assim: voce ja percebeu 
que, que... eu nao to saindo com voce? Ele disse: 'percebi.' Eu disse: eu sou sujo? 
Ele disse: 'nao. Pelo contrario: voce e muito limpo, cheiroso.' Coisas que, um 
exemplo assim: voce nao e tao cheiroso, voce nao e tao limpo! E nada me impede, 
cara, que eu seja carinhoso contigo, que eu beije voce na boca. Ai eu disse: por 
que e que voce nao me beija na boca? E nojo? Ele disse: 'Nao! Porque eu nao 
gosto de beijar!' Ai eu disse assim: eu nao tenho problema nenhum na boca. Ai ele 
disse: 'Nao. Num e isso nao. E porque cada doido tern sua mania.' Entao sao por 
essas questoes. Eu prefiro nao ir, pra eu nao me sinta mal apos. Num adianta: a 
gente vai pra cama, ai so rola, ai gozou sem nenhum, sem nenhum afeto? Ai 
quando terminou o jogo, eu fiz assim: vamos embora? Ele olhou pra mim e disse: 
'voce quer ir embora mesmo?' Ai eu disse: por que? Voce quer transar? Ai ele 
ficou bem vermelho, mudou de cor! Ai eu disse: voce quer transar? Ai ele ficou 
olhando assim, ai baixou a cabega, como se dissesse... ai eu peguei no brago dele 
e disse assim: bora! Ai eu nunca tinha transado de uma forma tao boa como nesse 
dia, com ele. Dai ele mudou! Pra melhor! Quando a gente vai pra cama, 
normalmente, as vezes assim, eu to deitado, ele bota a pema por cima de mim, ai 
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fica fazendo carinho, coisa que antes eie nao fazia! E eu percebo que num e a 
questao do fazer por fazer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escolhemos por colocar todo trecho dessa parte da historia de Presley porque 

pensamos ser mais atraente poder ler o contexto e o desenrolar da historia nos 

contada por ele. E aqui, quantas posigoes-de-sujeito nao sao assumidas, quantos 

codigos da masculinidade sao apropriados, ratificados e/ou ressignificados? Toda a 

trama do incomodo de nosso entrevistado se desenrola a partir do momento em que 

ele se envolve com alguem por quern morre de tesao, com quern adora transar, e 

nessa relagao nao estava havendo a pratica do carinho, do beijo na boca, a perfuma 

do afeto. Codigos associados culturalmente as subjetividades femininas sao o 

estopim para que um homem se instigue na produgao de uma gama de estrategias 

para que sua vontade e forma como deseja a relagao se realize, numa denuncia de 

forga e autoridade na definigao das rotas do desejo e das praticas de seu 

companheiro. 

Para isso, Presley comega a escantea-lo, a dar uma de dificil, constrange-lo, 

dar tratamento de choque, questiona-lo sobre caracteristicas fisicas que permitem 

receber carinho ou nao (ser cheiroso, ser limpo). E e possivel que nosso 

entrevistado signifique suas atitudes como tratamento de choque e constrangimento 

para com seu parceiro porque ele sabe que esta o retirando do seu lugar de macho: 

questionando-o, duvidando, ratificando a possibilidade da 'traigao', colocando numa 

posigao desprivilegiada por ser o objeto, por nao ser cheiroso e limpo, por nao ter 

tudo que nosso entrevistado gosta numa pessoa, ao contrario do capoeirista. 

E a apoteose acontece, ironicamente, quando termina o jogo de 22 homens 

correndo atras de uma bola, e nosso entrevistado faz o convite para que tambem 

aquele encontro acabasse. A resposta recebida denuncia o desejo a espreita, a 

transitar pelos codigos da masculinidade: um homem que tern aparencia fisica de 

macho, que nao se nomeia 'homossexual', indaga quase, implorando, se nosso 

entrevistado quer ir embora mesmo, e quando perguntado sobre as intengoes 

daquele olhar (por que? Voce quer transar?), fica bem vermelho, mudou de cor, ficou 

olhando assim, ai baixou a cabega, como se dissesse... Presley nao termina a frase, 

mas se ergue como um homem de sucesso, na alegria de ter jogando para longe o 

fracasso, e nos diz com toda deferencia: ai eu peguei no brago dele e disse assim: 
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bora! Ai eu nunca tinha transado de uma forma tao boa como nesse dia, com ele! 

Dai ele mudou! Pra melhor! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O poder se exerce na produgao dos sujeitos do desejo tambem aqui. Como 

nos afirma DaMatta (1989:XVI), o poder possui uma eficacia produtiva, uma riqueza 

estrategica, uma positividade. E e justamente esse aspecto que explica o fato de 

que tern como alvo o corpo humano, nao para suplicia-lo, mutila-lo, mas para 

aprimora-lo, adestra-lo. Ou ainda da expressao de Presley: ele mudou! Pra melhor! 

E nao defendemos que apenas o companheiro de nosso entrevistado mudou. Mas 

podemos tambem destacar quantas movimentagoes foram feitas por Presley, afim 

de que o corpo de seu 'objeto do desejo' fosse aprimorado. Um homem dar uma de 

dificil, negar o convite para um encontro, quando os codigos da masculinidade os 

exige que jamais neguem fogo porque isso seria a negagao de sua virilidade, 

certamente nao e tarefa facil. E quando isso acontece em relacao a alguem por 

quern se morre de tesao, com quern se gosta de transar, afim de que haja uma 

relagao de maior afetividade, de maior aproximagao e carinho, pode-se perceber que 

tambem esse outro, que 'foi' aprimorado, adestrado, exerce poder e tern tambem 

muitos significados para a pratica do desejo de nosso entrevistado. 

E ousamos fazer esta ultima afirmagao, porque nao acreditamos alguem que 

mobilize outrem a estar a cada 15 dias no presidio para visitar, que instigue a 

preocupagao de levar comida e cigarros quando vai, que faga com se encha os 

olhos de lagrima ao falar da prisao, da saudade, de nao poder abragar mas de estar 

feliz so em ver, seja alguem sem muita importancia ou apenas um dominado. Como 

ainda nos afirma Foucault (1989:8) sobre o poder, deve-se considera-lo como uma 

rede produtiva que atravessa todo corpo social muito mais do que uma instancia que 

tern por fungao reprimir. E as negociagdes que sao feitas em relagao aos codigos da 

masculinidade nao estao fora ou isentas do exercicio do poder, e nem coloca os 

homens em posigoes sempre hierarquicas, privilegiadas, ou vitimizadas e de 

subordinagao quando diante de outros homens porque seu desejo se remexe. 

Para tanto, ao inves de nos prendermos a categorizagoes e generalizagoes, 

de nos mantermos polarizando as experiencias dos sujeitos, e aqui mais 

especificamente dos homens, colocando-os ora como vitimas/inocentes, ora como 

viloes/algozes, preferimos seguir as propostas de Connell (apud GARCIA,2001:36), 

para quern ha uma diversidade de tipos de masculinidades, que correspondem a 
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diferentes insergdes dos homens na estrutura social, politica, econdmica e culturalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

a trajetdrias e estagios diferentes de seu ciclo vital. 

Se para Ramirez (1995:80) parte dos erros da analise sobre o machismo e a 

enfase dada ao estudo do comportamento - sem que se de muita atengao aos 

discursos, atraves dos quais apresentamos e justificamos nossa posigao de dominio 

e nos fazemos constantemente; se e na multiplicidade desses discursos que 

encontramos os elementos constitutivos das ideologias masculinas em toda sua 

heterogeneidade, contradigdes e angustias, e as narrativas dos nossos 

entrevistados apontam para essa ideia, nada mais pertinente do que pensarmos 

para alem da bipolarizacao, ou do equivoco de alguns autores que tentam encontrar 

uma nova identidade masculina, cometendo o erro (muito masculino e muito 

moderno131) de supor a possibilidade de uma nova sintese (HAMAWI:1995:12). 

Se na decada de 1930 a confusao entre os sexos, ou missexualidade (quando 

um individuo misturava em seu comportamento caracteristicas da ordem do feminino 

e do masculino) sera vista de forma negativa, chegando a se ter todo um 

investimento da medicina legal para o restabelecimento de uma nova 'ordem' 

atraves da eliminacao dessa confusao 1 3 2 , estamos em tempos em que a mistura, a 

confusao dos papeis de genero retoma a cena, agora com um sinal positivo. E aqui 

nao poderiamos esquecer as c o n t r i b u t e s do movimento da contracultura norte-

americana, mais especificamente do movimento hippie na decada de 1960, com o 

alargamento do termo 'unissex', com os cabelos, roupas e os aderegos que se 

misturavam na mais criativa expressao de androginia e quebra dos costumes 

vigentes (NOLASCO, 1993:182-183). 

E mais recentemente, nosso presente 'pds-moderno' valoriza a ambiguidade, 

a fragmentagao, a indefinigao, as 'zonas cinzentas' do comportamento133, apesar de 

tambem observamos, nessa era de globalizacao, uma produgao intensa de 'kits' de 

perfis-padrao de acordo com a drbita do mercado134, para serem consumidos pelos 

1 3 1 Nos demos a oportunidade audaciosa de inferir que o autor propoe significa a sintese enquanto 
masculina e moderna, nao por ser a sintese uma necessidade natural dos homens e do periodo 
chamado modernidade, mas por ter sido esta ideia uma proposta de um homem que viveu no periodo 
moderno: Karl Marx. 
1 3 2 Em seu texto, Pereira (1995:56,57) ira apontar o investimento da medicina legal, em especial as 
obras baseadas nas ideias de Afranio Peixoto, no sentido de eliminar a confusao entre os sexos: de 
um lado, o masculino; de outro, o feminino. Ambos em estado puro e tendo como referenda definitiva 
(e definidora) a anatomia. 
] 3 Z Pereira (1995:57). 
1 3 4 Rolnik (2005a:20) 
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sujeitos. Sujeitos estes que, contingentes como somos, poderemos nos identificar ou 

nao com esteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA kits, nos apropriarmos ou abandona-los, transgredi-los, dependendo 

dos nossos desejos e da maneira como nos afetamos com o material cultural que 

esta fora de nos, ja que os interesses se encontram e se dispoem onde o desejo 

Ihes predetermine o lugar. E nossos entrevistados, anunciam que seus desejos sao 

multiplos e se travestem das mais variadas possibilidades de realizacao. O que 

possibilita nos questionar outra vez a transcendencia e fixidez do sujeito racional, 

masculino, proposto na modernidade. 

Sendo assim, a masculinidade pode ser experienciada de multiplas maneiras, 

a partir da possibilidade de identificagao ou nao com os codigos aos quais esta 

associada. Como nos diria Donalson (apud OLIVEIRA,2004:201), 

A masculinidade hegemonica diz respeito ao pavor ou a fuga em relagao as 
mulheres (...) E exclusiva, provocadora de ansiedade, interna e hierarquicamente 
diferenciada, brutal e violenta. (...) O que podem os homens fazer com ela? (...) ela 
pode ser analisada, distanciada, apropriada, negada, desafiada, reproduzida, 
renunciada, desistida, escolhida, construida com dificuldade, confirmada, imposta, 
desviada e modemizada (mas nao, aparentemente desfrutada). O que ela pode 
fazer para os homens? Pode fascina-los, solapa-los, apropriar-se de alguns corpos, 
organiza-los, impor-se, passar a si propria como natural, deforma-los, prejudica-los 
e nega-los (mas nao, aparentemente, enriquece-los e satisfaze-los). 

O que podem fazer os homens com a masculinidade hegemonica ou o que 

esta pode fazer para como os homens, faz parte das incertezas que envolvem os 

sujeitos na sua relacao consigo e com o mundo. Dependera de como se relacionam 

esses sujeitos do desejo, na produgao de si, com os codigos culturais que Ihes sao 

apresentados. E para ratificar nosso incomodo com o ideal de homogeneizagao do 

desejo e dos sujeitos, nada mais pertinente que apresentar uma outra fala de Felipe: 

Os homossexuais acabam tendo como unica coisa em comum com os outros, seja 
de que idade for, uma coisa que se chama desejo, o desejo! E se os desejos sao 
multiplos, por que a padronizagao? A necessidade de constar? E isso! Eu quero 
apenas viver! No meio de toda essa parafemalia de coisa que a gente conversou, 
no meio de todas as putarias do mundo, no meio de todos os desencontros, de 
todas dores e de todas as alegrias, o que a gente quer e muitas vezes a gente nao 
aceita, e muitas vezes a gente nao verbaliza e: amar! E ser feliz... 

Estar feliz na produgao de si enquanto sujeito do desejo em toda magica da 

diferenga de ser/estar sujeito em algum espago. Estar feliz pelo desejo que nos 

mobiliza para seguir rotas varias, empreender varios voos ou paradas, na contramao 
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ou nao, mas que nos permite o sorriso nos labios e o corpo a saltitar. Estar feliz pelo 

desejo que nao se realiza na solidao e no silencio de si, praticas apresentadas aos 

homens como sendo elementos definidores de seu papel social, masculino. Ser feliz 

na multiplicidade de desejos que podemos suscitar ou sentir, em toda sua anarquia 

e contradicao. Ser feliz pelos desafios ou acomodacoes que se apresentem 

seduzindo nossos desejos e nos fazendo continuar acreditando ser valido estarmos 

no mundo. Ser feliz por sermoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA todos vulneraveis ao desejo (homossexual ou nao), 

porque potencialmente capacitados para adoecer do outro (GREEN,2002:43). 

E para finalizar, como nos afirma poetica e desafiadoramente Corazza & Silva 

(2003:12), 

Nao conceder qualquer tregua ao humanismo, ao antropocentrismo. O corpo do 
Homem: mutavel, clonavel, intensificavel, desmontavel-montavel, desmembravel-
remembravel. O deslocamento, o descentramento, o desalojamento do Homem. A 
diminuigao ou o apagamento das fronteiras e distingoes entre o Homem e a 
maquina (ciborgues), entre o Homem e o animal, entre o Homem e os seres 
inanimados: um ser entre outros seres e nao um ser em um ambiente desfrutavel. 
Em seu lugar, um homem (uma mulher) sem qualidades (antropoldgicas) e sem 
privilegios (antropocentricos). Celebrar os prazeres - e ate mesmo os perigos - da 
confusao de fronteiras. Nenhuma tentativa de recompor o Uno cindido, 
fragmentado, corrompido. Estimular, em vez disso, a divisao, a multiplicagao, a 
proliferagao. Em vez da recomposigao de integridades e totalidades perdidas, 
privilegiar as operagoes de desmontagem e remontagem, de decomposigao e 
recomposigao. 

Privilegiar a vida em toda sua inconstancia e beleza de ser diferente... 
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CONSIDERACOES QUE DEVERIAM, MAS NAO SAO FINAIS... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Um pesadelo me persegue desde a infancia: tenho 
diante dos olhos um texto que nao posso ier, ou do 
qual apenas consigo decifrar uma infima parte. Eu 
finjo que leio, sei que o invento: de repente o texto se 
embaralha totalmente e nao posso Ier mais nada, em 
mesmo inventar, minha garganta se fecha e 
desperto". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Foucault,2000:72) 

Quase nos ultimos sopros de energia que nos restam, no cansaco e na falta 

de folego para finalizar, estamos na parte de nosso trabalho que segundo as regras 

deve ser o final. Mas como finalizar se ha tanto ainda a ser dito, escrito, sentido, 

feito? 

Apos tantas mudangas, ressignificagoes, alegrias, sofrimentos, vida e morte, 

estamos aqui para abandonarmos este texto, que nos consumiu por tantos dias e 

noites, que nos fez consumir tanta coca-cola, cafe com leite e cigarros de sabor 

canela. O abandonaremos nao como um ex-amor que perde o desejo ou encontra 

outrem que Ihes desperte desejo e se despede sem muita explicagao. O 

abandonaremos porque enquanto texto que somos, e preciso estar sempre a se (re) 

(ins) escrever diante os desafios da vida em toda sua dinamica e inquietude. 

Falamos de tantas coisas, elegemos tantos temas como importantes, e a 

sensagao que nos resta e experiencia da "dor e prazer do texto", para nos 

transformar em alguem diferente do que eramos, do que nos fizeram ser135. Nao se 

termina um trabalho desse sendo o/a mesmo/a de quando se iniciou. E na produgao 

de si, enquanto sujeitos do desejo, hoje nos sentimos diferentes do que eramos, do 

que nos fizeram ser. 

Os encontros e desencontros possibilitados em cada entrevista, os 

questionamentos sugeridos, a erupgao das tramas do sujeito, nos fazem acreditar 

que nao estamos no final, mas no inicio de uma outra etapa de nossa existencia. 

Porque aprendemos com nossos entrevistados que mesmo envolvidos pela dor, pela 

Corazza, 2001: 96. 
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culpa, pelo medo, pela incerteza, ainda assim e valido desejar, querer continuar a se 

(re) inventar, quantas e tantas vezes forem necessarias. 

Na relagao com seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpos, na signifi cagao de seus desejos e das suas 

praticas sexuais, na leitura das denominagoes que Ihes sao atribuldas, esses 

homens, que nao deixam de ser homens, machos, masculinos apenas por 

desejarem outros homens, se apropriam de inumeras maneiras dos codigos culturais 

para a invengao de si. E transitam por esses codigos ora se permitindo seguir na 

contramao, ora ratificando os significados ja estabelecidos e muitas vezes 

naturalizados pelas praticas culturais. 

E assim, foram se identificando em suas narrativas com os modelos 

identitarios associados ao masculino, ou ressignificando a si e a/os outros/as ao 

ocuparem posigoes-de-sujeito, identidades, nem sempre conciliaveis, aceitaveis, 

prescritas. Dai, na danga entre as identidades e as subjetividades, nao eram nada, 

mas estavam sempre se tornando alguma coisa. Possibilitando o questionamento ao 

essencialismo do sujeito e denunciando que o desejo e inapreensivel, e tantas vezes 

os instigava para a realizagao de praticas que nem eles mesmos entendiam ou 

conseguiam enquadrar. 

Falaram das angustias e do sabor de estar homem, de desejar homens; 

narraram a si nos desafios, cobrangas, limites, prazer, privilegios, novidades, 

descobertas por ocupar um corpo culturalmente (de) (re) marcados pelos signos da 

masculinidade. E com isso nos apontaram outros caminhos alem das definigoes 

binarias, dicotomicas, para as movimentagoes dos sujeitos, como tambem nos 

colocaram diante da dificuldade conceitual para falarmos sobre a multiplicidade, 

sobre a contingencia de nossas praticas do desejo. 

E hoje nos sentimos diferente porque aprendemos com nossos entrevistados, 

que e possivel sermos tantos, ou estarmos apenas em algum lugar, mesmo que nao 

consigamos definigoes precisas para nossas praticas; que 

(...) um estado de vir-a-ser e estar em mutagao me parece muito mais interessante 
justamente porque nao afirma a homossexualidade como uma condigao de 
santuano da normalidade, mas tambem nao deixa de instigar as nuances 
quotidianas do desejo, que podem continuar mudando indefinidamente, num 
espago de manifestagao labirintica. (GREEN,2002:42,43). 

E no labirinto das tramas do desejo, comegamos esse pretenso final, 

ratificando que todo pensamento fecundo e um esforgo para construir uma 
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linguagem. Sem um universo linguistico nao ha, rigorosamente falando, qualquer 

'mundo'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Corazza,2001:100-101). Os mundos que aqui tentamos construir, nao se 

pretendem universais, totalizantes, derradeiros. Mas apenas uma possibilidade de 

realizar alguns de nossos desejos, e uma tentativa, que sabemos interessada, de 

produzir um trabalho que verse sobre a magia da vida em sua historicidade e pulsar, 

desestabilizando as caixinhas de codigos que culturalmente tentam (e ate podem) 

nos encastelar. Ao inves de definigoes exatas, respostas precisas, preferimos 

resposta que interroga, questao que responde (CORAZZA,2001:102). 

E se ate no campo conceitual e dificil lidar com a multiplicidade das praticas 

do desejo na invencao de si enquanto sujeitos, e porque tambem a linguagem nao e 

neutra e fixa, mas esta vinculada aos significados atribuidos pela negociagao, entre 

os sujeitos, dos codigos culturais aos quais somos apresentados. Mas nos desafiava 

Nietzsche, e nao nos esquegamos que basta inventar novos nomes, novas 

apreciagoes e novas probabilidades para criar pouco a pouco coisas novas136. 

O desejo nao precisa de nomeagoes irrevogaveis, de explicagoes satisfatorias 

e compreensiveis, de esquadrinhamento ou formula. Ao contrario disso, o desejo 

transgride, carnavaliza o ja dado, ja conhecido; se (re) configura em sua 

mutabilidade e torna possivel a beleza da nossa existencia enquanto sujeitos que se 

(re) inventam na multiplicidade do viver. 

Passado quase meio seculo, numa das entrevistas com Fabio Barbosa, 

pioneiro no Brasil das discussoes sobre homoerotismo, temos uma fala que se faz 

ainda atual e apaixonante: "E o que fica de tudo isso?". A resposta veio seguida de 

um largo sorriso: "Nao fica, continual"137 

E agora, cabe a voces, possiveis leitores ou leitoras, escolhem o que fazer, 

para onde os vossos desejos querem leva-los/as: voar, pousar, pairar, beijar, ou 

qualquer outra coisa... se isso os/as fizer felizes. 

1 3 6 Hamawi (1995:9). 
1 3 7 Green & Trindade (2005:38). 
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