
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L DE C A M P I N A G R A N D E 

P R O G R A M A DE P O S - G R A D U A C A O E M CD^NCIAS SOCIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UM CORPO ESTRANHO NO SANTUARIO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA discursos institucionais e 

experiencias de individuos homossexuais entre pentecostais, neopentecostais 

carismaticos catolicos 

\ • 

Fabiana de Sousa Castelo Branco de Melo Silva 

Campina Grande - PB 

2011 



Fabiana de Sousa Castelo Branco de Melo Silva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UM CORPO ESTRANHO NO SANTUARIO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA discursos institucionais e 

experiencias de individuos homossexuais entre pentecostais, neopentecostais e 

carismaticos catolicos 

Dissertacao apresentada ao Programa de 

Estudos P6s-Graduacao em Ciencias Sociais 

da UFCG - Universidade Federal de 

Campina Grande, para obtencao do Grau de 

Mestre em Sociologia. 

Orientador: Lemuel Dourado Guerra Sobrinho 

Campina Grande - PB 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexualidade ndo e a mesma coisa que 

genero, nem e o mesmo que sexo. A 

sexualidade tern a ver com a forma como 

"socialmente" vivemos nossos prazeres e 

nossos desejos, com a forma como usamos 

nossos corpos, com o que dizemos sobre 

eles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Guacira Lopes Louro(2001:71). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta dissertacao temos como objeto de estudo os discursos institucionais religiosos sobre a 

homossexualidade, bem como as experiencias de individuos homossexuais no ambito da 

Assembleia de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus e em grupos Carismaticos 

catolicos, em Campina Grande. Nossa perspectiva teorica teve em Goffman sua inspiracao 

principal, bem como no debate da sociologia e antropologia brasileiras sobre a tematica. A 

metodologia adotada incluiu a aplicacao de questionarios aos membros da Associacao de 

Homossexuais de Campina Grande, e a realizacao de entrevistas semi-estruturadas com uma 

amostra intencional, nao aleatoria, construida dentre os membros da referida associacao, e 

com uma amostra nao aleatoria de lideres religiosos das instituicoes citadas. Dentre as 

principais conclusoes mais gerais do trabalho destacamos as seguintes: (1) os 

posicionamentos tanto catolicos como evangelicos observados expressam a persistencia de 

uma rejeicao as praticas homossexuais. qualificadas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pecado a partir de diferentes 

estrategias discursivas e praticas cotidianas: (2) as diferentes formas de rejeicao e 

desqualificacao da diversidade sexual sustentadas por estes discursos produzem e 

reproduzem formas de estigmatizacao. alem de influenciarem os processos de constituicao 

das subjetividades e das identidades dos homossexuais. 

Palavras Chaves: homossexualismo, discurso religioso e religiao. 

In this Dissertation we have as research object the institutional religious discourses on the 

homosexuality, and as well the experiences o f homosexual individuals in the God Assembly, 

Universal Church o f God's Kingdom and into charismatic catholic groups in Campina 

Grande. Our theoretical perspective had in Goffman its main inspiration and was also based 

in the anthropological and sociological debate on the subject. As data collection instruments 

we used questionnaires, which were answered by Campina Grande's Homosexual 

Association members, and we also carried out semi-structured interviews with an intentional 

sample o f those members and with religious leaders o f those institutions cited above. 

Among the main outputs o f our research we point out the following: (l)the conceptions 

both catholic and evangelical we observed in interviews and questionnaires express the 

persistence o f a rejection of homosexual behavior, which are defined aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sin through diverse 

discursive strategies and day by day practices (2) the different forms o f rejection and 

disqualification of sexual diversity we found in those discursive strategies and practices 

produce and reproduce stigmatization forms, an also influence processes o f homosexual 

subjectivities and identities. 

Key words: homosexuality, religious discourse and religion. 
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I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como diferentes religioes lidam com o tema da homossexualidade1 na sociedade 

contemporanea? Quais os limites de interferencia da religiao nas esferas publica e politica, 

no que se refere ao exercicio da homossexualidade e as suas conquistas sociais? Essas sao 

questoes que provocam grandes polemicas entre religiosos e homossexuais em todo mundo. 

Apesar das lutas pelos direitos humanos proporcionarem uma crescente abertura nas 

sociedades ocidentais contemporaneas as reivindicacoes de varias categorias sociais 

estigmatizadas, o discurso das Igrejas Neopentecostais, Pentecostais tradicionais, e o dos 

Catolicos Carismaticos2, a respeito da homossexualidade ainda continuam exercendo uma 

grande influencia na producao e reproduQao de praticas discriminatorias e vem provocando 

conflitos entre estes grupos e os dos heterossexuais. 

Com a ascensao do Cristianismo como religiao oficial do Imperio Romano, no 

seculo IV , a doutrina sobre sexualidade somente dentro do casamento heterossexual 

monogamico ganhou um grande peso, de maneira que as sexualidades perifericas passaram 

a ser alvos de perseguicoes, tortura e da Inquisicao na Idade Media. 

A posicao oficial da Igreja e contraria a pratica da homossexualidade, 

principalmente acerca da sua legitimidade. Segundo Natividade (2006. p.5),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as instituicoes 

religiosas apresentam uma caracterizaqao negativa da homossexualidade, acentuando os 

aspectos de uma "vida pregressa" associada a um comportamento desordenado, imoral e 

que conduz ao sofrimento. 

' Nesta dissertacao foi usado o termo homossexualidade, porque os individuos entrevistados na nossa pesquisa 

preferem ser chamados desta forma. Mas. segundo o psicanalista Jurandir Freire Costa, o termo politicamente 

correto a se adotar e homoerotismo, uma vez que esta palavra e uma tentativa de evitar o uso preconceituoso 

do termo. Ver mais informacoes em http://www.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/editora/teoria-e-

debate/edicoes-anteriores/sociedade-entrevista-jurandir-freire-costa-

Dada a amplitude do universo em questao foram selecionadas para analise as seguintes denominacoes 

Neopentecostal - Igreja Universal do Reino de Deus; Pentecostal - Assembleia de Deus: Carismatica Catolica. 

http://www.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/editora/teoria-e-


Na Igreja Catolica os pecados sexuais eram concebidos de duas maneiras: os de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

acordo com a natureza (fornicacao, adulterio, incesto, estupro e rapto) e aqueles contrdrios 

a natureza (masturbacao, sodomia. homossexualidade e bestialidade). O segundo grupo. o 

daqueles contra a natureza, e geralmente definido como mais grave, por ferir o criterio de 

procriacao, constituindo um abuso mais radical da sexualidade humana, conforme discurso 

sedimentado historicamente (FOUCAULT, 1988, p. 45). 

A associacao do sexo ao pecado ainda e uma realidade na grande maioria das 

religioes cristas, segundo as quais os individuos que praticarem relacoes sexuais fora do 

casamento. bem como fora dos padroes da "suposta" normalidade. sao considerados 

pecadores. devendo se confessar e se penitenciar para purificar sua alma. Esta crenca 

produziu a estigmatizacao de inumeras categorias de pessoas, e a perseguicao aos 

homossexuais, classificados na idade media como "sodomitas" (cf. R A N K E - H E I N E M A N N , 

1988/1999, p. 88). 

Segundo Foucault (1988. p.50) a caca as sexualidades peri/ericas provoca a 

incorporacao das perversdes e uma nova especificacao dos individuos. No campo dos 

considerados desvios sexuais surge a figura do homossexual, como uma especie de 

androgenia interior, um hermafroditismo da alma, que inverteria em si mesmo o masculino e 

o feminino, o que, segundo o cristianismo medieval, deveria ser combatido. 

Segundo essas concepcoes, criou-se um imaginario religioso sobre a figura dos 

homossexuais entre os que exerciam praticas sexuais heterodoxas. Estes discursos morais de 

inspiracao religiosa influenciaram a humanidade ate hoje na contemporaneidade e 

estenderam-se nos discursos de protestantes e catolicos. A moral religiosa medieval 

compreende as praticas homoeroticas como uma "anormalidade". uma "patologia". "uma 

distorcao do ser humano normal" ou "uma forma de possessao", numa retorica que propaga 

a ideia de homossexuais como sujeitos carentes de euro, de correcao e de regeneracdo. 
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Alguns cultos religiosos cristaos - a exemplo dos neopentecostais - pregam que a 

homossexualidade seria uma possessao ou opressao demoniaca. resultante da invasao de 

seres espirituais maleficos no individuo, os quais poderiam ser expulsos, deixando a 

"vitima" em um suposto estado natural - "heterossexual". 

Apos a Reforma Protestante e a Contra Reforma Catolica, surgem novos 

mecanismos de "correcao", como a psiquiatria e a psicologia, as quais e transferida a missao 

de corrigir tais "desvios" sexuais, anteriormente passiveis de castigo eterno, passando os 

mesmos a serem encarados como umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA problema da vida e/ou como uma doenca. Esta 

percepcao perdura ate a epoca moderna. 

No interior das igrejas pentecostais e neopentecostais emerge um modelo das 

praticas discursivas que consideram os homossexuais como efeito de possessao ou 

influencia demoniaca, um problema espiritual, cuja solucao se encontra na experiencia 

religiosa. Esse discurso adquire um colorido particular a partir da nocao de batalha 

espiritual, que concebe as praticas homossexuais como parte de um embate entre o bem e o 

mal, signo da batalha que se opera no mundo - e no corpo do individuo - entre anjos 

celestials e hierarquias demoniacas. Comunidades pentecostais e neopentecostais sinalizam, 

assim, para a possibilidade de libertaqdo espiritual no ambito da sexualidade 

( N A T I V I D A D E , 2003a; 2003b). Segundo Mariz (2001). exemplos de praticas deste 

discurso sao as "sessoes do descarrego", rituais denominados de "cultos da libertacao". 

Outro discurso presente tanto no cenario protestante como no catolico. e a visao 

psicologica 3 da homossexualidade. segundo a qual a referida pratica seria fruto de uma 

marcante experiencia passada. Essa visao contribui para a constituicao de uma identidade 

sexual deformada e compreende a homossexualidade como conseqiiencia da socializacao 

em lares disfuncionais. familias desestruturadas, experiencias que acarretariam uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

 Termo utilizado por Marcelo Natividade e Leandro de Oliveira no texto: Sexualidades ameacadoras: religiao 

e homofobia(s) em discursos evangelicos conservadores. 



distorcaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de personalidade atraves da identificacao com papeis de genero inadequados. 

Nessa retorica, a genese da homossexualidade e associada as categorias de abuso, abandono 

e violencia. No ambito do neopentecostalismo, as praticas homocorporais poderao 

constituir-se ainda como conseqiiencia do vicio sexual do qual o individuo podera vir a se 

curar atraves da agenda do Espirito Santo sobre as lembrancas. Subjaz a perspectiva 

religiosa a concepcao do padrao heterossexual como divinamente ordenado, expressao da 

vontade de Deus, atribuindo-se aos desvios da norma o lugar de antinatureza. 

Entre os grupos religiosos escolhidos para analise, existe no ethos pentecostal um 

forte componente moral que condena explicitamente praticas classificadas como 

homossexualidade. Em razao da rapida expansao de denominacoes evangelicas ditas 

neopentecostais (principalmente da Igreja Universal do Reino de Deus), o referido discurso 

moral vem sendo rapidamente difundido e reproduzido nos cultos e nas pregacoes dos 

membros desta instituicao. fator este que auxilia na disseminacao dos discursos 

homofobicos. 

Sabe-se que em todas as epocas e lugares tern existido homens e mulheres que se 

sentem atraidos amorosa e/ou sexualmente por pessoas de sexo igual ao seu e que as igrejas 

cristas tern, via-de-regra, considerado a homossexualidade um pecado, e mais recentemente, 

uma doenca, sem deixar de ser pecado. 

Com a criacao e ascensao dos direitos humanos, as minorias sociais, as quais eram 

tidas como invisiveis ate pouco tempo, comecam a ganhar uma maior visibilidade na 

sociedade contemporanea. Entre estes grupos minoritarios, podemos destacar o dos 

homossexuais, os quais passaram a se reunir em associacoes e a lutar contra os discursos 

homofobicos criados pela religiao ao longo da historia. 

A religiao. segundo Natividade (2006). e uma instancia de controle e criacao de 

discursos. visto que ela estabelece sistemas simbolicos capazes de fornecer sentido a acao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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social, introduzindozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disposicdes e motivacdes, um certo modo de ver, apreender e entender 

o mundo (GEERTZ, 1989, apud N A T I V I D A D E , 2006, p. 4). 

De acordo com Orlandi (2007, p.30), as condi9oes de producao de um discurso 

incluem o contexto socio-historico. ideologico, alem da cria9ao de um imaginario. A partir 

desta afirma9ao. sustentamos que o discurso cristao sobre o homoerotismo, amplamente 

difundido no ocidente desde a Idade Media, continua a ser alimentado e reproduzido na 

contemporaneidade, nao apenas pelas institui9oes religiosas cristas, mas tambem pelas 

institui9oes medicas, juridicas e pelo imaginario social. 

Nesse sentido, torna-se justificavel o fato de estudar quais valores sao difundidos 

pelo discurso religioso e a contribui9ao do mesmo na forma9ao de um imaginario social, 

bem como identificar os efeitos deste na vida dos individuos homoafetivos. 

De acordo com a moral crista a principal fun9ao da sexualidade e a procria9ao. 

Constituiu-se com base nesta visao um amplo espectro de praticas sexuais consideradas 

"ilegitimas", por serem definidas fora da inten9ao procriadora, devendo, portanto, serem 

reprimidas. 

Ao longo da historia humana uma das fun9oes da religiao tern sido a de estabelecer 

regras morais, visando o controle das condutas humanas, estando entre estas a regula9ao da 

sexualidade, que aparece como umas das principals preocupa9oes em termos da 

governabilidade dos individuos (cf. FOUCAULT, 1988). As mudan9as recentes apresentam-

se no contraste entre perspectivas hegemonicas e minoritarias. Tensoes sao evidenciadas, 

relativas aos direitos humanos e ao exercicio da sexualidade4. 

Algumas institui96es religiosas cristas, tais como as que estudamos aqui (a A D , A 

IURD e os grupos catolicos carismaticos) entendem a homossexualidade nos seguintes 

termos: 1) trata-se de um comportamento aprendido: 2) trata-se de um problema espiritual; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

 No Brasil, com a valoriza9ao dos direitos civis e humanos, os homossexuais lutam pela aprovacao do Projeto 

de Lei da Camara (PLC) 122/06, o qual torna crime a discriminacjk) ou o preconceito de pessoas por sexo, 

genero, orientacao sexual e identidade de genero. abrangendo os transexuais e os travestis. 
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3) e uma antinatureza. Sao estes conceitos que fundamentam o posicionamento mais geral 

dos evangelicos de que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homossexualismo nao representa um atributo "natural" do sujeito. 

Subjacente a concepcao de que estas praticas podem ser abandonadas pela restauraqao e 

cura, existe a ideia de uma natureza heterossexual (cf. N A T I V I D A D E , 2006). 

Na opiniao dos homossexuais, os discursos que buscam normalizar o individuo sao 

uma forma clara de legitimar e valorizar uma perspectiva homofobica e heterossexista, 

como, tambem, desclassificar e prejudicar o exercicio pleno da cidadania das Lesbicas, 

Gays. Bissexuais. Transexuais, Travestis e Transgeneros (LGBTTT). 

Este embate gera um conflito acirrado, que levou algumas igrejas cristas a produzir 

um contra-discurso de tolerancia aos LGBTTT. assumindo, assim. uma postura de amor ao 

pecador e abominacao do pecado, protegendo a familia e a liberdade religiosa. 

A presente dissertacao analisa discursos institucionais religiosos dos pentecostais, 

neopentecostais e carismaticos catolicos a respeito dos individuos homossexuais e as 

experiencias cotidianas dos individuos homossexuais enquanto membros destas instituicoes. 

Dividimos a dissertacao em tres capitulos. No primeiro capitulo sao abordados os 

discursos das igrejas pentecostais. neopentecostais e de grupos catolicos carismaticos sobre 

a homossexualidade, mostrando que os discursos cotidianos apoiam-se em concepcoes 

antigas, as quais tern suas raizes na Idade Media; no segundo capitulo, discutimos a teoria 

do estigma social e das representacoes cotidianas, conforme elaboradas por Goffman; e no 

terceiro e ultimo capitulo analisamos os dados sobre as vivencias cotidianas dos individuos 

homossexuais que congregam nestas instituicoes e como ocorrem os processos de 

manipulacao do controle expressivo por eles utilizados. 

Para analisar a interface entre experiencias classificadas como homossexuais e 

experiencias religiosas, escolhemos estudar a Assembleia de Deus, a IURD e grupos da 

Renovacao Catolica Carismatica. Aplicamos um questionario a uma amostra de 200 



homossexuais cristaos do sexo masculino, contatados atraves da A H C G - Associacao de 

Homossexuais de Campina Grande. Dos que responderam o questionario, selecionamos 

aqueles respondidos pelos individuos que congregam ou congregaram nas denominates e 

grupos j a nomeados acima, totalizando trinta e tres entrevistas semi-estruturadas, nas quais 

buscamos analisar de forma comparativa a relacao entre religiosidade e homoafetividade, os 

discursos institucionais e experiencias de individuos homossexuais entre pentecostais, 

neopentecostais e carismaticos catolicos. 

As entrevistas tinham por objetivo identificar os tipos de interacao entre lideres 

religiosos e fieis declarados homossexuais; e entre estes e os demais fieis heterossexuais, no 

interior das instituicoes selecionadas, bem como, os processos de manipulacao do controle 

expressivo por eles utilizados. Em paralelo foram analisados os discursos formais a respeito 

da homossexualidade nas referidas instituicoes. 

A composicao das amostras - todas nao aleatorias. do tipo intencional - foi a 

seguinte: 5 sujeitos homossexuais simplesmente participantes de cada um dos grupos 

religiosos a serem comparados; 4 lideres de cada denominacao escolhida; 2 ex-participantes 

homossexuais de cada uma das instituicoes analisadas. 

Optou-se por entrevistas semi-estruturadas porque estas permitem ao pesquisador 

dispor de uma guia, com sugestoes de perguntas e dicas a serem utilizadas, de forma a 

garantir que todos os topicos de interesse da pesquisa sejam abordados. Alem disso, este tipo 

de entrevista permite a selecao de novas tematicas para aprofundamento e a introducao de 

novas questoes que visam alcancar o objetivo proposto. 

Na producao do questionario e do roteiro de entrevistas foram utilizadas as seguintes 

variaveis: nivel de instrucao dos entrevistados; idade: renda; profissao; tempo de 

congregacao; recepcao dos sujeitos dentro das instituicoes religiosas; eventos 

discriminatorios; mudancas eventuais dentro do ambiente religioso; cargos ocupados dentro 
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das instituicoes religiosas pelos individuos entrevistados e a visao institucional dos lideres 

religiosos. 

No roteiro dirigido aos lideres religiosos utilizamos as seguintes variaveis: tempo de 

desempenho da funcao de lider religioso; idade; renda; tempo de congregacao na instituicao; 

a visao da instituicao religiosa a respeito da homossexualidade; o tratamento dispensado aos 

individuos homossexuais que participam, ja participaram ou desejam ser membros da 

instituicao; como os individuos homossexuais interagem com os demais membros da igreja; 

os tipos de tratamento/ orientacao espiritual que as igrejas disponibilizam para estes 

individuos e os resultados obtidos. 

Por f im, cruzamos as informacoes fornecidas pelos homossexuais e os lideres da 

igrejas que eles frequentam com a finalidade de estabelecer a relacao entre os discursos 

institucionais e as condutas de individuos homossexuais nas igrejas pentecostais. 

neopentecostais e nos grupos carismaticos catolicos. 
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C A P I T U L O I: H O M O E R O T I S M O E R E L I G I A O 

1.1 A homossexualidade no imaginario Medievo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Richards (1993), a Igreja Catolica no contexto medieval preocupava-se 

particularmente com a regulacao da sexualidade, realizando campanhas contra 

homossexuais e prostitutas, alem de sacralizar o casamento. Seu discurso concentrava-se na 

batalha permanente entre o Bem e o Mal . Deus e o Diabo, Cristo e Anticristo, anjos e 

demonios. 

Neste periodo tambem existia uma atencao para a vitoria do pecado atraves dos 

principios da fe, criando a instauracao de um conjunto de regras e normas, as quais 

adquiriram maior forca depois que as instituicoes religiosas, pedagogicas, judiciarias e 

medicas comecaram a utiliza-las, o que resultou na regulacao do individuo. 

A instauracao de um conjunto de regras e de normas. 

em parte tradicionais e em parte novas, e que se apoiam 

em instituicoes religiosas, judiciarias, pedagogicas e 

medicas; como tambem as mudancas no modo pelo 

qual os individuos sao levados a dar sentido e valor a 

sua conduta, seus deveres, prazeres, sentimentos, 

sensacoes e sonhos. (FOUCAULT, 1984, p.9) 

A instituicao religiosa iniciou um movimento continuo para aprimorar seu controle 

sobre o sacramento do matrimonio, e desta forma eliminar as relacoes sexuaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA irregulares, 

exercendo controle sobre a sexualidade dos fieis atraves dos sacramentos da confissao e da 

penitencia. 

O movimento continuo da igreja para aprimorar seu 

controle sobre o casamento e eliminar as ligacoes 

sexuais irregulares, sua propensao a impor o celibato 

clerical, o desenvolvimento de um corpo detalhado e 
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coerente de leis da igreja sobre assuntos sexuais. 

definindo e prescrevendo condutas 

pormenorizadamente, sao fatores que testemunham 

sobre o desejo da Igreja de exercer um controle sobre 

toda a sexualidade dos fieis. As normas a respeito das 

prostitutas e dos homossexuais foram um elemento 

obvio desse programa. Os hereges, que tinham com 

muita freqiiencia pontos de vista muito diferentes dos 

da igreja sobre assuntos sexuaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (status mais elevado 

para as mulheres, o desinteresse pelo casamento na 

igreja. a rejeicao da procriacao) eram sistematicamente 

acusados pela igreja de praticarem orgias e sodomia. 

(RICHARDS. 1993, p.25) 

A diferenca sexual era percebida em termos de doenca, uma minoria sexual (os 

homossexuais) eram vistos como ameaca para o eu definido como cristdo, sauddvel e 

heterossexual. A igreja, por sua vez. culpava o Diabo de excitar as pessoas para destruir a 

ordem divina. 

Mas, dada a esmagadora importancia da religiao, havia 

um outro predominante - o Diabo - presente por tras da 

consciencia da atividade de minorias, inspirando-as na 

busca da destruicao da ordem divina. (RICHARDS, 

1993, p. 30) 

De acordo com Richards (1993), os bruxos e os hereges eram acusados de realizarem 

orgias homossexuais e eram punidos com a morte. uma vez que as leis inglesas do seculo 

X I I I amalgamavam judeus, sodomitas, feiticeiros e hereges. A igreja dividiu estes grupos 

em categorias ligando-os ao diabo pela luxuria, como individuos que buscavam subverter a 

ordem natural de Deus. 

A sexualidade nesta epoca era dada aos individuos exclusivamente para os objetivos 

de reproducao. Segundo Richards (1993) o sexo nao deveria ser usado por mero prazer. 

Segundo esta definiqao, todo sexo fora do casamento, tanto heterossexual quanto 

homossexual, era pecado, e, dentro do casamento, so deveria ser usado para fins de 

procriaqdo. (pdg. 34) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com a incorporacao das normas religiosas inicia-se o que Foucault denominou de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

caqa as sexualidades peri/ericas, alem de surgir um novo sistema de inclusao das perversoes 

e nova especificac;ao dos individuos. O homossexual, como nos relata Foucault (1988). 

surge a partir do seculo X I X , tornando-se um personagem com um passado, uma historia, 

uma infancia, um carater e uma forma de vida que apresenta uma sexualidade camuflada. 

A homossexualidade apareceu como uma das figuras da 

sexualidade quando foi transferida, da pratica da 

sodomia. para uma especie de androgenia interior, um 

hermafroditismo da alma. O sodomita era um 

reincidente, agora o homossexual e uma especie. 

(FOUCAULT, 1988. p.51) 

A ordem dos pecados da epoca tinha uma hierarquia decrescente de gravidade: o 

incesto, a sodomia (homossexualidade) e a bestialidade; o adulterio. a fornicacao e a 

masturbacao. Devemos nos lembrar que a tradicao crista colocava o sexo por prazer no 

campo da morte e do mal. 

O manual basico de teologia catolica ate o seculo X V I declarava que o casamento 

fora estabelecido com o objetivo de dar continuidade a especie, isto e, para procriacao. Ja o 

catarismo, o principal questionamento heretico ao catolicismo nesta epoca. defendia que o 

sexo, a relacao matrimonial e a procriacao eram invencoes satanicas, declarando o celibato 

com estado mais elevado da humanidade. 

Segundo Richards (1993), Santo Tomas de Aquino classificava como pecados mais 

graves, aqueles que se apresentavam contra a natureza, tais como: a bestialidade, a sodomia 

e a masturbacao, incluindo-se neste caso tambem os desvios das posicoes recomendadas 

para a relacao sexual. Para termos uma ideia, a relacao com a penetracao feita por tras era 

considerada como algo que rebaixava o homem as bestas, uma vez, que animais como 

cavalos e cachorros copulavam deste modo. 

Em textos do seculo X I X , o homossexual e descrito como individuo que tern seus 

papeis sexuais invertidos, relacionando-se somente com individuos do mesmo sexo. tendo 
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suas expressoes comparadas a aparencia feminina, alem de criar ao seu respeito um 

estereotipo de um individuo que agezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contra a natureza das coisas. 

Nos textos do seculo XIX existe um perfil-tipo do 

homossexual ou do invertido: seus gestos, sua postura, 

a maneira pela qual ele se enfeita, seu coquetismo, 

como tambem a forma e as expressoes de seu rosto, sua 

anatomia, a morfologia feminina de todo o seu corpo 

fazem, regularmente, parte dessa descricao 

desqualificadora; a qual se refere, ao mesmo tempo, ao 

tema de uma inversao dos papeis sexuais e ao principio 

de um estigma natural dessa ofensa a natureza; seria de 

acreditar-se, diziam, que "a propria natureza se fez 

cumplice de mentira sexual". (FOUCAULT, 1984. 

p.21) 

No trabalho realizado por John Boswell, intitulado Christianity, Social Tolerance 

and Homosexuality
5 (1980, p. 136), e relatado que uma tolerdncia inicial deu lugar a uma 

intolerdncia posterior por razoes nao relacionadas com os ensinamentos hdsicos cristdos. 

Segundo Boswell (idem), o preconceito a respeito dos homossexuais relaciona-se 

com os conteudos implicitos e explicitos dos primeiros ensinamentos cristaos, os quais 

foram desenvolvidos por Agostinho. Segundo exegetas cristaos. no livro Levitico, do Velho 

Testamento, a homossexualidade e posta como uma abominacao passivel de pena de morte, 

assim como o incesto, a bestialidade e o adulterio. 

Richards (1993), no seu livro Sexo, Desvio e Danacdo: As minorias na Idade Media, 

afirma que o proprio Jesus nada diz sohre a homossexualidade (p. 136). Outro fato 

interessante e quando ele nos apresenta a seguinte passagem biblica de um texto do livro de 

Corintios: "ou nao sabeis que os injustos nao herdarao o reino de Deus? Nao vos enganeis: 

nem fornicadores, nem idolatras, nem adulteros, nem efeminados, nem os que abusam de si 

mesmos com a especie humana(...) herdarao o reino de Deus". e nos diz que a traducao da 

biblia de Jerusalem apresenta as duas ultimas categorias como catamitos e sodomitas. De zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cristianismo. Tolerancia Social e Homossexualidade. 
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acordo com BoswellzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (idem), a ultima das duas palavras significa prostitutos; enquanto 

David Wright afirma que o significado da mesma e aqueles que cometem atos 

homossexuais. 

Existe, tambem, segundo Boswell (idem), uma passagem semelhante no livro de 

Romanos, a qual nao estaria estigmatizando os atos homossexuais em si, mas condenando 

atos homossexuais cometidos por pessoas heterossexuais. Richards (1993) nos relata que 

segundo Boswell e praticamente improvdvel que Sao Paulo aceitasse alguma forma de 

conceito de alguem que fosse homossexual por natureza. Ele so podia conceher como 

reprovdveis atos homossexuais cometidos por pessoas heterossexuais (p. l 37). 

Historicamente. na Igreja Crista tracou-se um catalogo de condutas sexuais 

reprovaveis, vistas como pecaminosas, as quais reprovavam a promiscuidade, a lascivia, a 

fornicacao e as relacoes homossexuais, dando um elevado valor ao celibato e quando este 

nao fosse seguido, surgia como alternativa o casamento monogamico heterossexual, o qual 

era indissoluvel. para toda a vida. 

Dentro desta perspectiva, observamos claramente uma rejeicao aos valores morais do 

Mundo Antigo pagao. Principalmente no que se diz respeito a homossexualidade. Na 

Grecia Antiga, as relacoes homossexuais supriam a necessidade de relacoes pessoais de 

uma intensidade nao encontrada no casamento ou entre pais e filhos (RICHARDS. 1993. 

p.137). 

Em Alguns lugares da Grecia Antiga (Esparta. Creta), o homem era fisicamente 

segregado e, em outros (Tebas, Esparta), os casais de amantes homens eram incentivados 

como parte do treinamento e da disciplina militar. atribuindo-se a relacao a um 

reconhecimento ancestral dos estreitos lacos entre Ares e Eros. Porem, na Grecia a 

homossexualidade relacionava-se estreitamente com a masculinidade, tornando-se 

importante compreendermos o seu papel social (cf. RICHARD, 1993). 
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A pederastia, a relacao entre homens na Grecia Antiga, dava-se entre um homem 

mais velhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (erastes) e um mais jovem (eromenos). Nela, o homem mais velho admirava o 

mais jovem por suas qualidades masculinas (beleza, forca, habilidade, resistencia, 

velocidade), e o mais jovem respeitava o mais velho por causa de sua experiencia, sapiencia 

e comando (cf RICHARDS, 1993). 

O trabalho do homem mais velho era treinar. educar e proteger o mais jovem. o qual 

modificava de funcoes com o passar do tempo, passando de amigo para amante-pupilo. 

Nesta relacao esperava-se que o homem mais velho tivesse o papel ativo enquanto o mais 

jovem desempenharia o papel de passivo. Porem, no devido tempo, os homens deveriam 

casar com mulheres e ter filhos. 

Ainda de acordo com Richards (idem), podemos dizer que os gregos tinham em sua 

sexualidade limites bem definidos. tais como a lei grega que permitia a prostituicao 

masculina. mas que proibia os que a praticavam de ocupar cargos publicos. As relacoes 

sexuais entre homens da mesma idade era considerada antinatural. 

No Imperio Romano, a prostituicao masculina floresceu com a permissao do Estado. 

os homens podiam ter relacoes. sem gerar comentarios adversos, com mulheres, escravos, 

jovens ou prostitutas, uma vez que o que era crucial aqui era a manutencdo dos papeis e 

caracteristicas culturalmente definidos e socialmente sancionados de masculinidade e 

feminilidade (RICHARDS, 1993:138). 

Existia hostilidade em relacao a prostituicao de jovens de familias ricas (por razoes 

de status e de esnobismo), ao lesbianismo (mulheres adotavam o papel dominante 

masculino), a promiscuidade (implicava falta de decoro) e em relacao a efeminacao 

(julgava-se como uma negacao da virilidade). 

Com a ascensao do cristianismo, ocorreram varias mudancas. embora a 

homossexualidade ainda continuasse comparada com a efeminacao. Richards (idem) afirma 

20 



que existia um problema na terminologia do termo "homossexual", uma vez que este era 

desconhecido na Idade Media: 

A condicao em si nao era vista como inata. Era vista 

como um habito adquirido. Os termos usados na Idade 

Media eram sodomia e sodomita.Embora estes termos 

fossem com frequencia utilizados para descrever as 

relacoes anais masculinas, podiam tambem ser 

aplicados a masturbacao. a bestialidade e ao sexo nao-

procriativo em geral, outra evidencia de que o espirito 

medieval somente entendia as praticas sexuais como 

sendo distintas das orientacoes sexuais. (RICHARDS. 

1993. p. 139) 

O cristianismo se opunha claramente a homossexualidade. punindo os infratores, os 

individuos que praticassem atos homossexuais, com a pena de morte. Muitos foram 

queimados na fogueira da inquisicao por serem acusados de trazerem para terra problemas 

como fome, terremotos, pestes, etc. 

Por causa deste pecado detestavel, o mundo foi uma vez 

destruido por um diluvio universal, e as cinco cidades 

de Sodoma e Gomorra foram queimadas pelo fogo 

celestial, de modo que seus habitantes desceram vivos 

ao inferno. Igualmente por causa deste pecado — que 

suscita a vinganca divina -, fomes coletivas, guerras, 

pestes, enchentes, traicoes de reinos e muitas outras 

calamidades acontecem com mais frequencia, como 

atesta a Sagrada Escritura. (GERSON,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

RICHARDS, 1993, p.139) 

Torna-se mais facil de compreender a atitude da Igreja Catolica com relacao a 

homossexualidade, se observarmos o sistema de penitencias e o guia para confessores no 

inicio da Idade Media. As penitencias variavam de acordo com a idade, o status, o sexo do 

pecador e o seu conhecimento sobre o pecado, se leigo ou eclesiastico. 

O sistema penitencial era para igreja, uma institucionalizacao do mandamento de 

Cristo, o qual propiciava aos pecadores penitentes a chance de expiar seus pecados pela 
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mortificacao da carne, pela reflexao sobre sua gravidade e pela decisao de nao comete-los 

mais. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Decretum de Burchard de Worms 6 (morto em 1025) tentou se manter o mais 

proximo possivel da moral comum, cujas penas mais pesadas recaiam sobre os que 

praticavam a sodomia e a bestialidade. 

O decreto declarava que se o ato tivesse sido cometido uma ou duas vezes, e se o 

pecador fosse solteiro, utilizando-se da desculpa de nao ter uma esposa para despender sua 

lascivia, a penitencia era de sete anos de jejum e abstinencia. Mas se o penitente fosse 

casado. a penitencia era de dez anos; se a ofensa fosse habitual, quinze anos. Se o pecador 

fosse jovem. a sua penitencia era de cem dias a pao e agua. 

Richards (1993) nos relata que Burchard distinguiu especificamente entre a sodomia 

homossexual (dez anos na primeira ofensa, doze anos se habitual) e a sodomia heterossexual 

(tres anos para adultos e dois anos para jovens), de modo que ele nos relata que a sodomia 

homossexual e o mais serio pecado sexual, uma vez, que outros pecados como a 

masturbacao implicava em uma penitencia de trinta dias. 

Com a reforma eclesiastica e a emergencia da espiritualidade ascetica, juntamente 

com a revitalizacao de cidades e da vida urbana, intensificou-se a suscetibilidade geral em 

relacao a homossexualidade e surgiu a percepcao de um "problema homossexual", 

formando-se nos burgos e cidades uma subcultura gay, com lugares de encontros, casas de 

banho, barbearias e com girias gay. 

Para termos ideia de como era o ambiente gay da epoca. um jovem homossexual era 

chamado de "Ganimedes"; ja a atividade homossexual em si era conhecida como "o jogo"; 

"cacar", definia o que conhecemos hoje como paquerar. De acordo com Richards (1993), os 

textos classicos inspiraram no Renascimento o florescimento da poesia erotica de amor, nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6

 Nota sobre esse personagem 
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quais homens dedicavam suas obras a outros homens, escrevendo apologias do amor entre 

rapazes, seguindo o modelo das obras gregas pagas. 

Algumas cidades italianas, particularmente Veneza e 

Florenca, tornaram-se centros homossexuais notorios, a 

tal ponto que os pederastas na Alemanha eram 

conhecidos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fiorenzer (florentinos). 

Comparativamente, havia poucas evidencias de 

homossexualidade no campo. (RICHARDS. 1993, 

p.141) 

Eram relacionados as atividades homossexuais tres grupos. a saber: o primeiro era a 

nobreza, particularmente a jovem; o segundo grupo era o clero; e o terceiro eram os 

estudantes. A nobreza sofreu acusacoes sistematicas de ma conduta sexual, Richard (1993) 

nos relata que a homossexualidade era um dos vicios que cresceu nas cortes. 

Primeiro, havia a nobreza, particularmente a nobreza 

jovem. Em meados do seculo XI , ocorreram acusacoes 

sistematicas de ma conduta sexual contra nobres e 

contra elementos dos circulos reais. A 

homossexualidade era um dos vicios que alegadamente 

floresceu nas cortes de Roberto, duque da Normandia, e 

do rei Guilherme II da Inglaterra, filho de Guilherme o 

Conquistador. A mesma acusacao pesou contra o 

circulo de amigos de Guilherme. filho de Henrique I , 

que naufragou no desastre do White Ship, pagando 

assim, segundo o cronista Henrique de Huntingdon, o 

preco da sodomia. No seculo XII , Joao de Salisbury 

queixou-se da efeminacao dos jovens cortesaos, mas 

parecia que estava mais impressionado por seus longos 

cabelos e exibicionismo afetado do que por qualquer 

outracoisa. (RICHARDS, 1993, p. 141) 

Ja o Clero foi acusado em se comprazer na homossexualidade, existia varios boatos 

do que acontecia nos mosteiros. o contato sexual entre monges era um temor muito habitual 

para as autoridades, de modo que as relacoes de amizade mais intimas entre eles eram 

freqiientemente desencorajadas. Diante destes fatos foram introduzidos regulamentos para 

reduzir o perigo dos encontros noturnos. 
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Os estudantes eram sempre acusados de serem homossexuais, principalmente os 

estudantes da Universidade de Paris. No caso de Arnaldo de Verniolles. discute-se o fato de 

um padre acusado de heresia e sodomia teve uma sucessao de casos amorosos com 

estudantes adolescentes. 

O que chama a atencao sobre estes tres grupos e que 

eram compostos, no caso dos estudantes e dos nobres, 

por rapazes que adiavam o casamento em nome de seus 

estudos ou por causa da primogenitura, e, no caso dos 

clerigos, por eiementos que se comprometiam com o 

voto do celibato. Isso sugere que a percepcao medieval 

popular da homossexualidade era de que se tratava de 

algo que ocorria na ausencia de mulheres ou do 

casamento, e que nao era uma inclinacao 

independente.Em alguns destes exemplos, essa 

avaliacao pode muito bem ter sido verdadeira. A 

homossexualidade tambem era vista quase que 

exclusivamente como um pecado da cidade, da corte, e 

das classes altas e de profissionais; mas provavelmente 

isso se deve ao fato de que era mais visivel nesses 

lugares. (RICHARDS, 1993, p. 142) 

No periodo medievo a igreja instaurou um conjunto de regras morais restritivas, as 

quais envolvemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um conjunto de valores e regras de acao propostas aos individuos e aos 

grupos por intermedio de aparelhos prescritivos diversos (cf. FOUCAULT, 1984, p.26); 

Alem do mais, e neste periodo que surgem as instituicoes educativas e psiquiatricas, as quais 

tinham. como a igreja o objetivo de fiscalizar, vigiar, punir e reprimir os prazeres da came. 

Verificou-se, entao, um inevitavel impulso no sentido 

de encarar o problema da homossexualidade, e alguns 

dos desenvolvimentos dos seculos XII e XIII 

forneceram os meios para tanto. Sob o estimulo da 

redescoberta do direito romano. Emergiu um codigo 

sistematico e coerente de leis da Igreja para substituir o 

arranjo fragmentario e as vezes contraditorio que existia 

anteriormente. Os tribunals da igreja e os advogados 

canonicos podiam se voltar confiantes para um corpo de 

legislacao de carater oficial. (RICHARDS, 1993, p. 142) 
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Surgiu neste periodo o IV Concilio Lateranense, o qual estabeleceu a maquina da 

inquisicao, cujo objetivo era investigar as ofensas morais, entregar e punir oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA infratores. A 

igreja estreitou os regulamentos para orientacao e instauracao moral, de modo que foi 

imposta a obrigatoriedade da confissao anual, assim como. a ordenacao de investigates 

sistematicas. 

As sociedades ocidentais colocaram a confissao entre 

os rituais mais importantes de que se espera a producao 

de verdade: a regulamentacao do sacramento da 

penitencia pelo Concilio de Latrao em 1215; o 

desenvolvimento das tecnicas de confissao que vem em 

seguida; o recuo, na justica criminal, dos processos 

acusatorios; o desaparecimento das provacoes de culpa 

(juramentos, duelos, julgamentos de Deus); e o 

desenvolvimento dos metodos de interrogatorio e de 

inquerito; a importancia cada vez maior ganha pela 

administracao real na inculpafao das infra9oes - e isso 

as expensas dos processos de transa9ao privada - a 

instaura9ao dos tribunals de Inquisi9ao, tudo isso 

contribui para dar a confissao um papel central na 

ordem dos poderes civis e religiosos. (FOUCAULT, 

1988, p.66) 

A partir do seculo X V I I I , conta-nos Araujo (2006) que o homossexual, mais 

conhecido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sodomita, sofria severas puni9oes, as quais podiam variar do 

encarceramento ate a pena capital. No periodo medievo, o poder inquisitorial condenava os 

sodomitas a serem queimados vivos. Ja no periodo da Reforma. alem da morte na fogueira, 

alguns paises puniam a homossexualidade com a9oites publicos. castra9oes, confisco de 

bens ou morte por afogamento. 

Estabelecer-se-a, tambem neste periodo, uma vincula9ao direta entre a 

homossexualidade, a heresia, a lepra e o Diabo, de forma que ela passa a ser vista como o 

resultado de um impulso demoniaco. 

Richards (1993) nos relata que foi considerado um pecado contra natureza o 

desperdicio do semen fora do recipiente normal (homossexualidade. bestialidade. rela9ao 

heterossexual inatural), segundo ele tal fato foi considerado pior que o incesto, uma vez que 
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este violava o relacionamento do homem com Deus, sendo concebido pela mentalidade da 

epoca como o causador da destruicao de Sodoma e Gomorra, do Grande Diluvio e da Peste 

Negra. 

Provocou as fomes, as pestes e as catastrofes naturais, 

porque perturbou a ordem natural dos assuntos sexuais. 

Negava a injuncao de Deus para que fossemos ferteis e 

nos multiplicassemos. A punicao era inequivoca. O 

sodomita era consignado irremediavelmente ao inferno. 

(RICHARDS. 1993, p.145) 

Alem disto acrescentou-se outra advertencia a respeito do desperdicio do semen. 

Segundo Richards (1993, p. 145)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os demdnios colhiam sistematicamente o semen humano 

desperdicado para moldd-lo na forma de corpos masculinos e femininos, os quais usavam 

nas aparicdes que faziam para atormentar e perseguir a humanidade. 

Richards (1993) diz que Santo Alberto Magno considerava a sodomia o pior pecado 

contra a natureza, alem de definir a homossexualidade e o lesbianismo como um pecado de 

imundicie repugnante tao contagiosa como doenca, devendo ter uma punicao especial. Um 

tratamento mais sistematico da homossexualidade encontra-se na Suma Theologiae, de 

Santo Tomas de Aquino, que ve a homossexualidade como uma forma inatural de 

devassidao, porque nao conduz a procriacao. alem de ser uma injuria contra Deus. 

Nos seculos X I I e X I I I , o papa Leao IX instaurou algumas medidas para lidar com o 

comportamento homossexual. No concilio de Nablus. estabeleceu-se que o adulto sodomita 

persistente e do sexo masculino seria queimado pelas autoridades civis; rei Eduardo I , da 

Inglaterra e o rei Luis IX , da Franca, decretaram morte pelo fogo para os homossexuais; 

Afonso X , de Castela, decretou que os homossexuais deveriam ser castrados e pendurados 

pelas pernas ate a morte. E mais adiante. papa Gregorio IX . relacionaria a homossexualidade 

com a heresia e a bruxaria. afirmando que no final das cerimonias de iniciacao dos hereges e 

dos bruxos havia relacoes homossexuais masculinas e femininas. 
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A sodomia foi constantemente objeto de pregacao, como percebermos nos sermoes 

de Sao Bernardino de Siena, franciscano que atraia regularmente multidoes e que, com o 

incentivo do governo, discursava contra a pratica homossexual. O mesmo dizia que o 

predominio do pecado era culpa da indulgencia dos pais, das modas provocativas, da 

negligencia com a confissao e comunhao e do estudo dos classicos 7, uma vez que no estudo 

das sociedades classicas se exaltavam o erotismo, o paganismo e a pederastia. 

A pratica da sodomia era vista como um elo de ligacao para a cobica, a inveja e o 

enfado. Segundo a concepcao da epocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ela destroi suas energias e sua fibra moral. 

Richards (1993) nos relata que Sao Bernardino em uma de suas assembleias esbravejou que 

os sodomitas devem ser afastados da sociedade. assim como o lixo e retirado das casas, de 

modo que nao as infecte, os depravados devem ser afastados do comercio humano pela 

prisao ou pela morte (p. 150). 

O que causou o crescimento do sentimento anti-homossexual a partir do seculo X I I , 

segundo Boswell (apud RICHARDS, 1993, p. 151) foram uma xenofobia exacerbada pelas 

cruzadas e o puritanismo da revitalizacao evangelica. A primeira difundia a propaganda 

antimuculmana de que o profeta Maome tinha popularizado a sodomia entre eles. 

destacando tambem historias de atrocidades homossexuais contra cristaos. criancas e 

clerigos, como por exemplo, o sequestro de virgens cristas e a sodomizacao de meninos de 

todas as classes; a segunda inspirou sistematicas tentativas de definir e lidar com os pecados, 

de forma a percebemos uma preocupacao crescente de policiar a vida moral tanto do clero 

como da populacao nao religiosa. 

Ja Araujo (2006) nos relata que nas colonias protestantes dos Estados Unidos. os 

homossexuais eram enforcados; na Inglaterra eram vistos como malditas abominacoes da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7

 Ver Richards (1993. p. 149). 
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natureza. E durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de homossexuais foram mortos nos 

campos de concentracao nazistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Discursos e homossexualidade 

O di scurso do seculo X I X , as profissoes medicas comecaram a considerar a 

homossexualidade como uma perversa. O homossexual. por sua vez, torna-se um 

personagem do discurso cientifico. Ele passa a ser visto como umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA louco a ser disciplinado. 

A partir do seculo 19, contudo, quando as profissoes 

medicas comecam a considerar a homossexualidade 

como uma perversao cujo estudo pertencia ao campo da 

psicopatologia social, o homossexual torna-se 

personagem do discurso cientifico. um louco a ser 

disciplinado. uma monstruosidade ou objeto do 

biopoder incrustado no seio de uma sociedade onde a 

construcao da sexualidade se da como categoria 

cientifico-politico-social, sendo produzida a partir das 

proibicoes e regulamentac5es de comportamentos que 

eram suspeitos de reprimi-la. (ARAUJO, 2006, p.26) 

E a partir deste discurso da medicina que a homossexualidade afirma-se como sendo 

uma condicao doentia e anomala, a qual deveria ser estudada com muita cautela. Segundo 

M o l l (apud Araujo, 2006, p.27) a homossexualidade era a unica aberracao sexual contra o 

padrao homem-mulher, ocupando uma posicao central entre as perversoes sexuais. 

Foucault (1984), na sua obra "Os Anormais", nos chama atencao para o surgimento 

das tecnicas de normalizacao, as quais, segundo este autor, encontram-se essencialmente 

aplicadas a sexualidade desde o seculo X V I I . Segundo este mesmo autor o dominio da 

anomalia se constituiu a partir de tres elementos: o monstro humano; o individuo a ser 

corrigido e a crianca masturbadord. 

O monstro humano, de acordo com Foucault (1984). constituiu-se a partir da nocao 

juridica de monstro. O discurso juridico define o monstro humano como um sujeito que 

8

 Ver Foucault (1984:69) 
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alem de violar as leis da sociedade, viola as leis da natureza, enquadrando este individuo no 

que Foucault chamou dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dominio do juridico-biologico, poder este que combina segundo o 

mesmo autor o impossivel com o proibido (p. 70). 

Se combinarmos o discurso religioso medievo ao discurso juridico percebemos que 

o homossexual comeca a ser concebido como uma especie de monstro, uma vez que nao 

existem leis que favorecam sua identidade sexuaf, assim como, sua condicao biologica e 

considerada antinatural. 

E a partir do seculo X V I I I que surge a figura do homem anormal o qual absorve as 

caracteristicas proprias de monstro, como ja falamos anteriormente o monstro e uma 

infracao que se coloca automaticamente fora da lei; e ele e, tambem. a forma natural da 

contranatureza. 

O monstro e o grande modelo de todas as pequenas 

discrepancias. E o principio de inteligibilidade de todas 

as formas - que circulam na forma de moeda miuda -

da anomalia. Descobrir qual o fundo de monstruosidade 

que existe por tras de pequenas anomalias, dos 

pequenos desvios, das pequenas irregularidades e o 

problema que vamos encontrar ao longo de todo seculo 

XIX. (FOUCAULT, 1984, p.71) 

Os equivocos do monstro humano que se alastram no fim do seculo X V I I I e no inicio 

do seculo X I X , neste seculo todas as tecnicas judiciarias ou medicas vao se estabelecer em 

torno da anomalia. Ja no fim do seculo X I X e seculo X X cria-se uma genealogia da 

anomalia e do individuo anormal, o que Foucault (1984:72) chamou de figura do individuo 

a ser corrigido. 

O individuo a ser corrigido vai aparecer nesse jogo, 

nesse conflito, nesse sistema de apoio que existe entre a 

familia e, depois, a escola, a oficina, a rua, o bairro, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

 Segundo Fabiana Marion Spengler (2003:27) identidade sexual e um constructo constituido por varios 

componentes estruturados em diferentes epocas e por varias influencias. A definicao sexual, ou identidade de 

genero e fruto de varios fatores, ou seja, e influenciado por fatores fisicos, sociais e emocionais. 
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paroquia, a igreja, a policia, etc. Esse contexto. 

portanto. e que e o campo de aparecimento do individuo 

a ser corrigido. ( F O U C A U L T , 1884, p.72) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O individuozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anormal no final do seculo X I X passa a ser vigiado pela pratica medica, 

judiciaria e em outras instancias como uma especie de monstruosidade que deve ser 

corrigida, de modo que, cada vez mais. passa-se a se investir em aparatos de retificacao 

desses individuos. 

Surgem, tambem, neste periodo as anomalias sexuais e a figura do desviante sexual. 

De acordo com Foucault (1984. p.78) a universalidade do desvio sexual vai adquirir uma 

importancia cada vez maior, uma vez, que os sujeitos que se enquadram nessas categorias 

sao vistos como individuos deformados, enfermos e defeituosos. 

Outro aspecto importante que gira em torno da concepcao de monstruosidade sao as 

categorias que estao inclusas ou exclusas dentro deste conceito. A homossexualidade, por 

exemplo, poderia ser considerada uma monstruosidade ate que as regras sociais, religiosas 

ou divinas se modificarem e alterarem esta concepcao. 

Para que haja monstruosidade, essa transgressao do 

limite natural, essa transgressao da lei-quadro tern de 

ser tal que se refira a, ou em todo caso questione certa 

suspensao da lei civil, religiosa ou divina. So ha 

monstruosidade onde a desordem da lei natural vem 

tocar, abalar, inquietar o direito, seja o direito civil, o 

direito canonico ou o direito religioso. ( F O U C A U L T , 

1984, p.79) 

Mas a quebra destas regras sejam civis ou religiosas e considerada como ato 

criminoso 1 0 , punido com o objetivo de diminuicao e ate de sua extirpacao do meio social, 

uma vez que e a frequencia dos crimes que representam numa sociedade como que a 

doenca do corpo social (MONTESQUIEU, apud FOUCAULT, 1984, p . l 13). 

1 0

 O crime nao e mais, portanto, apenas o que viola as leis civis e religiosas; o crime nao e apenas o que viola 

eventualmente. atraves das leis civis e religiosas, as leis da propria natureza (FOUCAULT. 1984, p.l 11). 
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Segundo Durkheim (1983). toda quebra das regras sociais e vista como uma 

patologia social, a qual passa a ser vista como algo negative uma vez que esta patologia 

quebra com a coesao social. Esta doenca social entao passa a ser punida com objetivo de que 

a sociedade nao entre em um estado de epidemia social. 

Enquanto os juristas veem a homossexualidade como um crime, a medicina a ve 

como umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doenca, a qual comeca a ser tratada pelo campo da psicologia e psiquiatria social, 

passando o homossexual a ser visto como um louco a ser disciplinado. 

Araujo (2006) nos relata que a ciencia e a Medicina modernas se mantiveram firmes 

em declarar a homossexualidade como uma condicao doeniia e anomala, fato esse que fez 

com que a homossexualidade fosse estudada com cautela. 

M o l l , em seu livro Untersuchungen iiber die Libido sexualis, datado de 1897. 

desvincula a sexualidade dos fins procriativos, alem de afirmar que as atitudes relativas a 

perversao deveriam ser liberadas. Este autor faz, porem, uma ressalva sobre a liberacao da 

homossexualidade, considerada por ele a unica aberracao sexual que nao deveria ser 

autorizada". 

Em 1886, surge o primeiro compendio de sexologia, intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pychopathia Sexualis. 

obra do escritor Richard Von Krafft-Ebing. Este autor associa o homossexualismo ao 

"travestismo" e a "degeneracao". Ele tambem o apresenta como doenca hereditaria do 

sistema nervoso central, degeneracao e anomalia}
2 

Ja Freud 1 3 classifica o homossexualismo como uma alteracao da evolucao normal da 

psique humana, isto e, uma anomalia. Na concepcao freudiana o homossexual e visto como 

um hermafrodita mental que teria sua identidade sexual invertida. 

Os comportamentos considerados "anormais", como por exemplo, o 

homossexualismo, eram atribuidos a individuos doentes ou criminosos natos. Os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Ver Araujo (2006, p.27) 
12

 Apud Ara\i]o (2006, p.27) 
1 3

 Ver Araujo (2006, p.28). 
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homossexuais passam entao a partir desta epoca a serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tratados e nao mais punidos. Entram 

em cena os tratamentos medicos para curar os invertidos, os quais compreendiam a hipnose, 

choques, lobotomia, castracao. dentre outros. Estes tratamentos resultaram em 

confinamentos de homossexuais em instituicoes manicomiais. 

Outra influencia importante em torno da homossexualidade sao as nocoes de 

"criminoso nato" e "constituicao criminosa". conceitos da criminologia lombrosiana, que 

tornam visivel nao so mais o crime, mas tambem o criminoso. A teoria de Lombroso se 

constituiu no pressuposto de que existe uma constituicao naturalmente criminosa ou 

patologica. inerente a alguns sujeitos. dentre eles os homossexuais. os quais deveriam ser 

tratados. 

O homossexual do seculo X I X torna-se um personagem com um passado, uma 

historia, uma infancia, um carater. uma forma de vida. Ele apresenta tambem uma 

morfologia. uma anatomia indiscreta e uma fisiologia misteriosa que escapa sua propria 

sexualidade.1 4 

Apesar de tanta repressao sobre a sexualidade e de se desejar de que o sexo torne-se 

reprimido, observa-se que a afirmacao de uma sexualidade nunca fora defendida com tanta 

forca, de modo que se tenta ate subverter as leis que a regem. 

Todo discurso que se gerou em torno do homossexualismo permitiu, tambem a 

criacao de um contra-discurso. conceituado por Foucault (1988) como discurso de reacao. 

Os homossexuais neste momento puderam falar por si proprios. puderam criar um discurso 

que os beneficiassem e os fizessem ser legitimados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No seculo X I X , na psiquiatria, na jurisprudencia e na 

propria literatura, de toda uma serie de discursos sobre 

as especies e subespecies de homossexualidade. 

inversao, pederastia e "hermafroditismo psiquico" 

permitiu, certamente, um avanco bem marcado dos 

1 4

 Ver Foucault (1988, p.50). 
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controles sociais nessa regiao de "perversidade"; mas, 

tambem, possibilitou a constituicao de um discurso "de 

reacao": a homossexualidade pos-se a falar por si 

mesma, a reivindicar sua legitimidade ou sua 

"naturalidade" e muitas vezes dentro do vocabulario e 

com as categorias pelas quais era desqualificada do 

ponto de vista medico. (FOUCAULT, 1988, p. 112) 

Os discursos, para Foucault (1988), sao elementos ou blocos taticos que se 

intercomunicam no campo das correlacoes de forca. Podem aparecer discursos diferentes ou 

ate mesmo eles podem se contradizer dentro de uma mesma estrategia; e podem ser 

difundidos sem mudar de forma entre estrategias opostas. Porem. os discursos que 

envolvem a sexualidade introduzem divisoes morais, ideologicas e poder entre dominantes e 

dominados. 

Trata-se, em suma, de orientar. para uma concepcao do 

poder que substitua o privilegio da lei pelo ponto de 

vista do objetivo, o privilegio da interdicao pelo ponto 

de vista da eficacia tatica, o privilegio da soberania pela 

analise de um campo multiplo e movel de correlacoes 

de forca, onde se produzem efeitos globais, mas nunca 

totalmente estaveis, de dominacao. O modelo 

estrategico, ao inves do modelo do direito. 

(FOUCAULT, 1988. p.l 13) 

Foucault (1988) nos relata como se deu o processo de implantacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA perversa. 

Segundo este autor, o discurso sobre o perverso e associado com o sexo desordenado, 

aquele que nao tern o objetivo de gerar outros seres, sendo este concebido como uma 

abominacao que deve ser banida. 

Para controlar e extinguir as sexualidades perifericas instaura-se um conjunto de 

regras e de normas, algumas tradicionais e outras novas, as quais se apoiam em instituicoes 

religiosas, judiciarias, pedagogicas e medicas. Estas instituicoes tern a funcao de libertar os 

individuos dos desejos da came. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O discurso sobre o perverso esta estreitamente ligado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA moral15, ou melhor, a uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

moral sexual. Depois da criacao do discurso moral sobre a sexualidade, o qual foi 

fortemente implantado pelas instituicoes religiosas, favorecendo o aparecimento do discurso 

religioso, que auxilia na regulacao dos individuos que fogem as regras morais, passando a 

ser vigiados e punidos. 

Segundo Orlandi (1996), o discurso religioso apresenta caracteristicas gerais e 

peculiares. Os discursos no ambito da instituicao religiosa podem ser apresentados de duas 

maneiras: o discurso religioso e o discurso teologico. O discurso religioso e "aquele em que 

ha uma relacao espontanea com o sagrado" sendo, portanto, "mais informal"; enquanto o 

teologico e o tipo de "discurso em que a mediacao entre a alma religiosa e o sagrado se faz 

por uma sistematizacao dogmatica das verdades religiosas, e onde o teologo (...) aparece 

como aquele que faz a relacao entre os dois mundos: o mundo hebraico e o mundo cristao", 

sendo, assim, "mais formal" ( O R L A N D I , 1996, pp. 246, 247). 

Orlandi (1996) aponta algumas caracteristicas importantes do discurso religioso, entre 

as quais se encontram as estruturas rigidas que estao interligadas aos papeis dos 

interlocutores (a divindade e os seres humanos). os quais se apresentam como porta voz de 

Deus e dos dogmas sagrados. 

Dentre os modos de representacao, a voz no discurso religioso que se propaga pela 

fala de seus representantes (padre, pastor, profeta, missionario, etc.), essa e uma forma de 

relacao simbolica em que o representante se apropria do discurso de Deus e convence os 

ouvintes (fieis) a seguirem as regras restritas reguladas pelo texto sagrado, pelas igreja, pelas 

liturgias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5

 Por "moral" entende-se um conjunto de valores e regras de acao proposta aos individuos e aos grupos por 

intermedio de aparelhos prescritivos diversos. como podem ser a familia, as instituicoes educativas, as igrejas, 

etc. (FOUCAULT, 1984, p.26) 
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A interpretacao da palavra de Deus e regulada pelo discurso religioso, o qual tende 

fortemente para a monossemia 1 6 ( O R L A N D I , 1996, p.246). Alem disso, o discurso religioso 

revela as formas da ilusao da reversibilidade, a qual faz referenda ao piano humano e ao 

piano divino; ordem temporal e ordem espiritual; sujeitos e Sujeito; homem e Deus. A 

ilusao, segundo Orlandi (1996), ocorre na passagem de um piano para outro e pode ter duas 

direcoes: de cima para baixo, ou seja, de Deus para os homens, momento em quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ele 

compartilha suas propriedades (ministracao de sacramentos. bencaos); de baixo para cima. 

quando o homem se alca a Deus, principalmente. atraves da visao. da profecia. Estas sao 

formas de "ultrapassagem". 

O discurso religioso, tambem separa os fieis dos nao-fieis, os convictos dos nao-

convictos, os crentes dos impios, etc. Logo, e o parametro pelo qual delimita a comunidade 

e constitui o escopo do discurso religioso em suas duas formacoes caracteristicas: para os 

que creem, o discurso religioso e uma promessa. para os que nao creem e uma ameaca 

( O R L A N D I , 1996, p. 250). 

O discurso religioso sobre a homossexualidade foi produzido com intuito de fazer 

com que os L G B T T T 1 7 modifiquem a forma de viverem sua sexualidade. ou seja. o discurso 

religioso tende a colocar a vivencia heterossexual numa posicao privilegiada em relacao as 

demais formas de exercer a sexualidade. o que resulta em intolerancia por parte da maioria 

com relacao as minorias sexuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A homossexualidade e as instituicoes pentecostais, neopentecostais e carismaticas 

catolicas 

De acordo com Natividade (2004), os discursos das instituicoes pentecostais e 

neopentecostais difundem na atualidade a ideia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cura da homossexualidade (p . l ) , sendo a 

1 6

 A monossemia (de monos = um; semia = significado) e a caracteristica das palavras que tern um so 

significado. Isso dificilmente acontece. uma vez que o significado e passivel de interpretacoes variadas. 
1 7

 LGBTTT - Lesbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgeneros. 
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base evangelica fortemente marcante no estabelecimento de uma perspectiva interventiva 

sobre a homossexualidade. 

Nos discursos e praticas desse campo religioso 

convivem diferentes tendencias que asseguram a 

possibilidade de reestruturacao da orientacao sexual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desviante - desde os cultos de libertacao, que 

prometem "expulsar demonios" e "curar" pessoas com 

esse tipo de "problema espiritual", aos aconselhamentos 

pastorais que oferecem "ajuda" para quern deseja 

"abandonar a homossexualidade". (NATIVIDADE, 

2004, p. l) 

O discurso religioso pentecostal e neopentecostal encontra-se embasado no discurso 

cristao do periodo medievo. o qual considera que a homossexualidade e um estado de 

possessao demoniaca. Esta interpretacao favoreceu o aparecimento de discursos e praticas 

repressivas a homossexualidade, os quais a colocaram em uma posicao de inferioridade em 

relacao a heterossexualidade. 

No "Culto da Libertacao" que a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) realiza 

semanalmente, lideres religiosos prometem curar pessoas que sofrem com problemas 

espirituais de cunho demoniaco. incluindo-se o "tratamento" da homossexualidade. Para 

eles, os homossexuais sao individuos heterossexuais que tiveram seus corpos possuidos por 

demonios e por isso apresentam caracteristicas homossexuais. 

O discurso das igrejas pentecostais apresenta as praticas 

homossexuais como resultante de possessao ou 

mfluencia demoniaca, um problema espiritual cuja 

solucao encontrasse na experiencia religiosa. Esse 

discurso adquire um colorido particular a partir da 

nocao de batalha espiritual, que concebe as praticas 

homossexuais como parte de um embate entre o bem e 

o mal, signo da batalha que se opera no mundo - e no 

corpo do individuo - entre anjos celestials e 

hierarquias demoniacas. Comunidades pentecostais 

sinalizam. assim, para a possibilidade de libertacao 

espiritual no ambito da sexualidade (NATIVIDADE. 

2003a; 2003b). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com Clara Mafra (2002), o sistema de rituais da Igreja Universal do Reino 

de Deus ressalta o sentido performativo dessa forma religiosa, que incentiva a mudanca do 

sentido ontologico. A constante referenda ao demonio e a redescoberta do mal 

personalizado reforcam o dualismo religioso entre o bem e o mal. Mas e no ritual religioso 

neopentecostal atraves da purificacao individual, na qual ocorre a "queima ou amarracao" 

do maligno. que o individuo se "liberta" do mal, podendo seu corpo ser habitado pela 

presenca divina, uma vez que este e tido como templo de moradia do Espirito Santo. 

A constante referenda ao demonio e a redescoberta de 

um mal personalizado reforcam o dualismo entre o bem 

e o mal e enfocam aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA performances que se realizam no 

culto religioso: a manifestacao do demonio - e sua 

confissao acerca do mal que causa aos fieis - fornece 

aos participantes um roteiro e um sentido para o 

sofrimento. Contudo, e tambem no contexto ritual que o 

crente aprende a derrotar o maligno. As oracoes 

poderosas. a corrente humana e a atuacao do pastor, que 

exerce sua autoridade na expulsao dos demonios, 

tornam o culto uma especie de aula de enfrentamento 

do mal. Desemprego, angiistias e aflicoes sao obra 

daquele que vive a atazanar os homens e a disputar com 

Deus a habitacao do corpo do crente. Em contraste. 

viver em Cristo e tornar-se um templo do Espirito Santo 

resguarda das investidas do enganador. capacitando o 

crente a enfrentar as provacoes e as tentacoes no 

cotidiano (NATIVIDADE, 2006, p. 12). 

Para Mafra, a cura e a libertacao sao obtidas pela busca agonistica de purificacao 

ritual que envolve "queima ou amarracao" do maligno, mas nunca sua derrota total. Assim, 

na "libertacao ritual neopentecostal, o demonio nunca e vencido de uma vez por todas, mas 

sofre derrotas provisorias, uma apos outra, no caso de batalhas bem sucedidas" {ibid, p. 

219). Trata-se de um sistema religioso que objetiva, por meio de processos rituais de 

purificacao, a transformacao do individuo em um campo, uma superficie apta a ser habitada 

pela divindade (o Espirito Santo). Mafra, como outros autores, aponta a existencia de 

determinadas formas de construclo da subjetividade e da pessoa nesse contexto religioso, no 
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qual as nocoes de cura, libertacao e regeneracao pessoal estao necessariamente presentes no 

aprendizado da teoria da pessoa dessa cosmologia. 

Outro aspecto de grande importancia a ressaltar e a visao dos fieis sobre o ritual de 

libertacao, pois e atraves deles, os quais envolvem a autoridade do pastor, o dualismo entre o 

bem e o mal, as oracoes, a crenca dos fieis, etc, que eles "reconstroem" sua subjetividade. 

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultos de libertacao funcionam tambem como uma escola onde eles aprendem a produzir 

e reproduzir discursos e praticas estigmatizantes que circunscrevem um ideal a ser atingido: 

a adequagao a um modelo de genero condizente com o ideal de homem e de mulher de Deus. 

Para a Assembleia de Deus (AD) , a homossexualidade e vista como possessao dos 

individuos por divindades das religioes afro, como por exemplo a "Pomba Gira". Para tirar 

o individuo desse estagio de possessao por uma entidade espiritual malevola a instituicao 

utiliza rituais de exorcismo, com o objetivo de expulsar o mal. 

Alem dos rituais de exorcismo, a Assembleia de Deus investe na crenca da cura 

atraves da submissao do pecador ou incredulo as regras da comunidade. de modo que a cura 

dar-se-a pela adequacao destes as regras e prescricoes religiosas da instituicao, de modo que 

os convertidos consigam obter o poder mediador do Espirito Santo para se curar do pecado 

que e associado ao castigo, a degeneracao humana, em oposicao a onipotencia de Deus. 

O trabalho de Neves (1984). sobre comunidades da Assembleia de Deus, aponta uma 

perspectiva analitica relevante. De acordo com a autora, fenomenos de cura milagrosa, em 

um sentido generico. reportam a necessidade de ordenar, submeter o individuo divergente ou 

sem fe as regras vigentes entre os crentes. O ideal de cura enfatiza a necessidade de 

adequacao do individuo as normas e as prescricoes religiosas, visto que o adoecimento e os 

infortunios, de uma forma geral, remetem ao distanciamento em relacao a Deus e a 

submissao aos prazeres carnais. Fenomenos de cura espiritual podem ser mais bem 

entendidos se inseridos no contexto de "atos ritualizados, que expressam a relacao dos 
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homens com o mundo por eles sobrenaturalizado ou com os poderes que atribuem as 

divindades" (NEVES, 1984, p. 5). Com efeito, a nocao de cura milagrosa pressupoe 

classificacoes relativas a doenca e a saiide (felicidade e infortunio). inseridas em um quadro 

referencial cosmologico e doutrinariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf. N A T I V I D A D E , 2006, p . l 1). 

Nesta perspectiva, o processo de cura abrangeria um conjunto muito amplo de 

pecados, os quais englobam tanto problemas organicos, desavencas familiares, desemprego, 

vicios de qualquer ordem, assim como os possiveis desvios na esfera da sexualidade 

(adulterio, homossexualismo. pedofdia, etc.). 

Outro discurso presente no cenario protestante e a visao psicologizante da 

homossexualidade, segundo a qual essa pratica sexual seria um fruto de uma marcante 

experiencia passada, que colahora na constituicao de uma identidade sexual deformada. 

( N A T I V I D A D E , 2004:4). 

Nesta perspectiva, a homossexualidade e o resultado de lares disfuncionais, familias 

desestruturadas, experiencias que acarretaram numa distorcao de personalidade atraves da 

identificacao com papeis de generos inadequados. Desse modo, o homossexualismo 

encontra-se associado as categorias de abuso e violencia, podendo ainda ser relacionado 

com o vicio, dependencia sexual da qual o individuo podera curar-se tambem atraves da 

agenda do Espirito Santo sobre as lembrancas passadas18. 

A retorica evangelica recorre a um naturalismo com certas especificidades. 

privilegiando uma concepcao de natureza divinamente concebida e ordenada. O esforco 

pela cura envoi vera um retorno as determinates de Deus, no que se refere a sexualidade de 

18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse discurso aparece na literatura religiosa sobre cura da homossexualidade, grande parte composta de 

livros estrangeiros, disponiveis em livrarias brasileiras. O material contempla conteudos doutrinarios e 

depoimentos, caracterizando um tipo de literatura de auto-ajuda. Cf. Bob Davies. Deixando a 

homossexualidade: uma nova liherdade para homens e mulheres. Sao Paulo: Mundo Cristao, 1997. Mario 

Bergner. Amor restaurado: esperanca e cura para o homossexual. Sao Paulo: Sepal, 2000. Leanne 

Paynne. A cura do homossexual. Rio de Janeiro: Louva a Deus, 1994. Este discurso emerge tambem no ambito 

de organizacoes religiosas que atuam na "recuperacao" de homossexuais. como o Movimento pela Sexualidade 

Sadia (MOSES) e o Corpo de Psicologos e Psiquiatras Cristaos (CPPC), ambas sediadas no Rio de Janeiro. Cf. 

Joao Luiz Santolin, Para Deus nao ha acepcdo. Rio de Janeiro: MOSES [mimeo]. (Natividade, 2004:4) 
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homens e mulheres. A nocao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA restauracao sexual pressupoe tambem um ideal de genero a 

ser perseguido pela via da experiencia religiosa. 

Ja o discurso pastoral catolico sobre o tema contrasta com o evangelico. De acordo 

com Natividade (2004), ele oferece como opcao de cura da homossexualidade a "terapia" 

para reorientacao espiritual, pois para o catolicismo existe uma enfase na ideia de que esses 

individuos podem exercer uma vida em conformidade com os preceitos da cristandade 

mesmo sem deixarem de "ser " homossexuais, atraves do exercicio do celihato e do cullivo 

da caslidade (p. 2). 

De acordo com Natividade (2004), a producao discursiva catolica que envolve os 

temas familia e a sexualidade encontra-se menos segmentada que a evangelica e nao conta 

com titulos especificamente voltados para a homossexualidade. No documento elaborado 

pelo Conselho Pontificio para a Familia e veiculado pelo Vaticano, o qual volta-se para a 

"familia" e a "educacao crista", enfatiza-se a homossexualidade em passagens especificas 

do texto, as quais permeiam esse discurso em duas linhas gerais de problematizacao: a 

critica a uma banalizacao "cultural" do sexo e seu correlativo individual - o uso do prazer 

em atitude de hedonismo egoista. 

A sexualidade humana, no documento veiculado pelo Vaticano. e apresentada como 

dadiva divina, a cuja essencia verdadeira so se chegaria atraves do amor. Isto e, o amor e a 

manifestacao da dadiva de Deus que se apresentaria no ser humano atraves de duas formas 

de expressao: o amor virginal e o amor conjugal. 

O amor virginal e colocado como a doacao de si mesmo, renunciando o individuo a 

seu desejo egoista do prazer sexual, o que favorece o desenvolvimento do seu autocontrole e 

o respeito a si mesmo e aos outros; ja o amor conjugal, como o nome ja nos aponta e aquele 

vivido dentro do matrimonio, no qual existe a negacao de si mesmo em prol da familia 

(conjuge e fdhos). 
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Na sua realidade mais profunda, o amor e 

essencialmente Dom e o amor conjugal, enquanto 

conduz os esposos ao 'conhecimento' reciproco, nao se 

esgota no interior do proprio casal, ja que os habilita 

para a maxima doacao possivel, pela qual se tornam 

cooperadores com Deus no Dom da vida a uma nova 

pessoa humana. Deste modo, os conjuges, enquanto se 

doam entre si, doam para alem de si mesmos a 

realidade do fdho, reflexo vivo do seu amor, sinal 

permanente da unidade conjugal e sintese viva e 

indissociavel do ser pai e ser mae (NATIVIDADE, 

1998, pp. 19-20). 

E atraves deste discurso de amor original expresso em dadiva da criacao que se 

estabelece a problematizacao da homossexualidade, concebida como uma expressao de 

prazer egoista, pois a mesma, na visao da igreja interromperia azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circulacdo da dadiva. As 

relacoes sexuais entre pessoas do mesmo sexo gerariam uma ruptura nessa rede de 

reciprocidade por nao contribuirem para a geracao (fisica) de outro ser humano. Esses "atos 

egoistas" seriam ainda contrarios a "lei natural": 

A desordem no uso do sexo tende a destruir 

progressivamente a capacidade de amar da pessoa, 

fazendo do prazer - em lugar do dom sincero de si - o 

fim da sexualidade e reduzindo as outras pessoas a 

objetos da propria gratificacao (NATIVIDADE, 1998, 

p. 92). 

No discurso catolico estabelece-se uma distincao entre "atos" e "tendencias" 

homossexuais. Natividade (2004) nos relata que enquanto as ultimas podem ser inatas, os 

primeiros sao expressao de um uso desordenado do sexo que, como outros, gera 

consequencias nocivas sobre a pessoa (p. 3) 

As tendencias homoeroticas sao concebidas como passiveis de cura atraves de 

terapias apropriadas, ministradas por profissionais especializados. Assim, enquanto as 

instituicoes evangelicas defendem que a intervencao terapeutica para homossexualidade seja 
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feita no interior da propria instituicao, as instituicoes catolicas defendem que o processo 

terapeutico seja realizado por profissionais especialistas, podendo este tratamento ser 

realizado tanto dentro como fora da esfera religiosa. 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tendencias homoeroticas tambem sao caracterizadas como uma provacao, uma 

vez que todos os seres humanos sao concebidas com um chamado vocacional ao exercicio 

do amor virginal, da autodoacao e da abnegacao. 

Recentemente algumas igrejas tem apresentado uma enfase a etica e nao a orienta^ao 

sexual. Estas iniciativas isoladas sao objeto de critica entre os evangelicos por nao 

difundirem a ideia de cura e por parecerem um segmento que opta pela sistematizacao de 

uma teologia que prioriza a nocao de uma sexualidade responsdvel, desfocando da 

problematizacao da homossexualidade. 

Para Payne (1994, apud N A T I V I D A D E . 2006, p. 13), a homossexualidade e tratada 

pelas religioes cristas como crise de identidade, que se manifestaria pela identificacao com o 

genero oposto, o que implicaria em um desenvolvimento sexual imaturo, passivel de cura 

por oracoes. sugerindo que os individuos homossexuais podem restaurar sua sexualidade e 

voltar a heterossexual idade se fizer uso de oracoes de liberacao do impulso heterossexual 

normal: 

Estas pessoas sao chamadas a realizar, na sua vida, a 

vontade de Deus, e se sao cristas, a unir ao sacrificio da 

cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar 

devido a sua condicao (NATIVIDADE, 1998, p. 92). 

A homossexualidade. tratada por Payne como crise de 

identidade pela identificacao com o genero oposto, 

implica um desenvolvimento sexual imaturo, que pode 

ser curado por oracoes. Sugere a "oracao pela liberacao 

do impulso heterossexual normal", com a invocacao da 

presenca do Espirito Santo, para o despertar da energia 

sexual dormente. O uso da metafora compulsao 



canibalistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA define a origem de uma identidade 

homossexual, por um vies psicologico: desejos 

homossexuais indicam a necessidade de "buscar no 

outro" o que nao e reconhecido em si. Nessa 

perspectiva, na causa natural de masculinidade pela 

eleicao de certos modelos como ideais a serem 

alcancados. (NATIVIDADE, 2006, p. 13) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Os discursos sobre a homossexualidade nas instituicoes pentecostais, 

neopentecostais e carismaticas catolicas de Campina Grande- PB 

Na cidade de Campina Grande as instituicoes pentecostais. neopentecostais e 

catolicas carismaticas repetem o discurso descrito na literatura pertinente. cujos tracos 

principals apresentamos acima. Elas tambem enfatizam que uma sexualidade desviante 

provocaria a destruicao da familia e dos bons costumes. 

Assembleia de Deus 

Para a Assembleia de Deus. a homossexualidade deve ser tratada por intermedio de 

rituais de expulsao demoniaca e de purificacao do individuo homossexual por meio de jejum 

e oracao. Segundo pastor Gilvan Rodrigues 1 9

 "Deus quer ver o ser humano bem, feliz, Deus 

perdoa, Deus e amor, assim como Jesus perdoou Maria Madalena ele pode perdoar 

qualquer pecador, desde que ele nao peque mais " . 

Segundo o pastor Gilvan Rodrigues o individuo homossexual nao e um individuo 

feliz, pois o mesmo se encontra em desacordo com Deus, sua familia e sua fe. "como pode 

alguem ser feliz, se este vive no pecado do homossexualismo e diariamente recebe as 

conseqiiencias de sua desobediencia contra a lei de Deus e os ensinamentos dos seus pais? 

O homem nao pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao mundo ". 

1 9

 Pastor da Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Antenor Navarro, 63 - Prata - Campina Grande - PB 
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A Assembleia de Deus, em seu site oficial apresenta sua posicao sobre o 

homossexualismo e o casamento homossexual, sendo possivel tambem encontra-la no 

Pronunciamento do Forum Convencional promovido pelo 5° E L A D - ENCONTRO DE 

LIDERES DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS, realizado no Rio de Janeiro, de 23 a 26 de 

agosto de 1999. 

Segundo o referido discurso ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Homossexualismo se define como "atraqao erotica 

entre pessoas do mesmo sexo" (BENNER, David G. Baker Encyclopedia o f Psychology, 

Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, USA, 1987. p. 519). A Biblia chama tal 

pratica de pecado abomindvel (Lv 18.22).
2i 

Os pastores da Assembleia de Deus veem a homossexualidade como algo ilicito aos 

olhos de Deus. Segundo eles, este comportamento afasta o homem que o pratica das 

benqaos divinas; de acordo com o discurso desta instituicao, a homossexualidade aproxima 

o individuo homossexual de Satanas, uma vez que seus lideres declaram que nos rituais 

satanicos, principalmente nos culto afro-brasileiros. e comum a presenca e participacao 

ativa de homossexuais. 

Como forma de reforQarem seu discurso, os lideres desta instituicao interligam aos 

versiculos biblicos suas concepcoes acerca do homossexualismo, como forma de 

persuadirem seus fieis a rejeitarem a homossexualidade, como veremos na citacao a seguir: 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homossexualismo, a luz da Biblia, e uma perversao 

sexual. A idolatria leva o homem a imoralidade. Em 

Romanos 1.24-27 o apostolo Paulo inclui como 

consequencia da apostasia generalizada no mundo 

gentio, descrita nessa passagem paulina, o 

homossexualismo, tanto masculino como feminine Ha 

sete passagens biblicas que fazem mencao do 

homossexualismo, e todas condenando ou mostrando 

tal pratica como algo pecaminoso e, portanto, negativo 

(Gn 19.1-11; Lv 18.22; 20.13; Jz 19.22-25; Rm 1.25-

http://www.ieadnuxom.br/portal/htrnl/posicoes/homossexualismo.htrn e 

http://www.ieadnu.com.br/portal/html/posicoes/casamento homossexual.htm 
2 1

 Ver in http://www.ieadnu.com.br/portal/html/posicoes/homossexualismo.htm 
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27; 1 Co 6.9, 10; 1 Tm 1.9, 10). A medida que o tempo 

vai passando a sociedade vai se tornando cada vez mais 

permissiva e os homens vao se afastando cada vez mais 

de Deus. Para nossa perplexidade ha pseudocristaos 

alegando que tais praticas como coisa natural. Ha ate 

quern use a passagem de 1 Samuel 18.1-4 para 

justificar tais praticas, dizendo que Davi praticava a 

mesma coisa com Jonatas. Essa interpretacao e uma 

camisa-de-fora, pois a Biblia diz que Davi era 

heterossexual, sentiu atracao por Batseba, tinha varias 

mulheres e filhos e acima de tudo, o osculo era 

praticado no antigo Oriente Medio, como se usa fazer 

ainda hoje. O apostolo Paulo declara que "Deus os 

entregou as paixoes infames", porque nao 

reconheceram a Deus. Considera, ainda, tais praticas 

como "torpeza"..., uso desnatural, "contrario a 

natureza". Diz em outro lugar que os tais nao herdarao 

o reino de Deus (1 Co 6.9, 10: Gl 5.19-21). Satanas e o 

principal promotor da prostituicao. Desde os tempos do 

Velho Testamento que a sodomia e outras formas de 

prostituicao estiveram ligadas ao culto pagao. Os 

pagaos praticavam nesses rituais o que se chama 

"prostituicao sagrada". Ainda hoje pode ser visto que o 

maior numero de homossexuais esta nos cultos afro-

brasileiros. Essas praticas sao comuns nos cultos 

satanicos. pois o objetivo do diabo e perverter a ordem 

natural das coisas. Tudo o que e perversao e uma 

afronta a Deus (Is 5.20, 21). 

De acordo com a Assembleia de Deus, o homossexual pode libertar-se da 

homossexualidade pelo poder de Jesus Cristo, adquirindo o que a instituicao chama de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

identidade original ou natural. Para que o individuo congregue e viva em comunhao com 

Deus ele deve passar por tratamentos e viver como um eunuco ate estar curado. 

Nem tudo esta perdido para os homossexuais. Temos 

muitos testemunhos sobre a libertacao deles pelo poder 

de Jesus Cristo, e hoje estao servindo a Deus, ja 

casados, constituindo familia. O apostolo Paulo afirma 

que alguns sodomitas e efeminados de Corinto foram 

libertos e serviam a Deus na igreja: "E e o que alguns 

tern sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido 

santificados, mas haveis sido justificados em nome do 

Senhor Jesus, e pelo Espirito do nosso Deus" (1 Co 

6.11). Quando se trata de homossexuais que optaram 

por mudanca de sexo, que a midia chama de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2

 Discurso religioso da Igreja Assembleia de Deus. disponivel em 

http://www.ieadnu.com.br/portal/html/posicoes/homossexualismo.htm 
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"transformista", a situacao se complica. O tal nasceu 

homem e resolveu tornar-se "mulher" atraves de 

cirurgias, hormonios e aplicacao de silicone e outros 

recursos. A luz da Biblia continua, essas mudancas nao 

fazem dele uma "mulher". A Biblia diz que Deus criou 

"macho e femea" (Gn 1.27). A sociedade e quern faz do 

macho homem e da femea mulher. Por isso que o pai e 

o referencial para o menino e a mae o referencial para a 

menina. O comportamento estabelecido para o homem 

e para a mulher, respeitado em geral pela sociedade, 

vem da Palavra de Deus. As normas de conduta estao 

na Biblia. O homossexual. tanto masculino como 

feminino, abandonou esse comportamento, desviando-

se assim nao so da Palavra de Deus, como tambem dos 

padroes sociais. Quando essas pessoas vem para a 

igreja como fica a situacao delas? Se realmente querem 

se tornar crentes em Jesus, e nao meramente 

freqiientador de igrejas, assumindo compromissos com 

Deus e com a igreja. precisam reconstituir sua 

identidade original. Como e dificil, ou talvez, 

impossivel outro tratamento para resgatar essa 

identidade natural, significa que deve assumir a 

condicao de eunuco, pois, embora com a aparencia 

fisica e trejeitos femininos continuam sendo homem. 

Como podem viver com outro homem fazendo papel 

mulher e em comunhao com a igreja? Isso, alem de 

escandaloso, e repugnante aos olhos de Deus. Seria o 

mesmo que reconhecer a pratica homossexual e admitir 

que a mudanca artificial de um sexo para outro valida o 

homossexualismo."' 

Igreja Universal do Reino de Deus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para falar da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), chamamos primeiro, a 

atencao para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slogan que a igreja adota: "Igreja Universal do Reino de Deus - Onde o 

milagre e uma coisa natural". Todos os seus rituais tem como principal intuito a realizacao 

de milagres de cura. Ou seja, e prometendo a cura milagrosa que a Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD) disponibiliza sua mensagem no mercado religioso contemporaneo. 

A IURD, nos domingos, realiza a "Reuniao de Louvor e Adoracao", na qual oferece 

o tratamento espiritual, o fortalecimento e o reavivamento da fe; nas segundas-feiras. 

acontece a "Reuniao da Nacao dos 318", a qual se trata de um congresso empresarial que 

2 3

 ver in http://www.ieadnu.com.br/portal/html/posicoes/homossexualismo.htm 
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reune 318 pastores e centenas de obreiros, que tern a funcao de clamar a deus pela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

prosperidade financeira; nas sextas. acontece a "Vigi l ia da Libertacao", as 23h, ritual que 

tern como objetivo libertar espiritualmente os fieis ou visitantes; e, aos sabados, e realizada 

a "Terapia do Amor", que tern a finalidade tanto de reunir pessoas que desejam se casar, 

como melhorar a vida conjugal de pessoas casadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24 

Para Leandro Queiroz , Pastor da IURD. "a homossexualidade e concebida como 

algo abomindvel aos olhos de Deus". O mesmo ainda relata que o individuo homossexual. 

de acordo com as sagradas escrituras - Biblia Crista - , vive na pratica do pecado, ja que 

realiza uma disfunqao de comportamento. 

Num momento da entrevista, diz que aceita o homossexualismo, no entanto, ficaria 

"decepcionado", se fosse um filho seu e procuraria "ajuda-lo". Isso que a Igreja Universal 

do Reino de Deus faz, ela ajuda as pessoas a se libertar em do poder das trevas e as leva 

para perto de Deus (Pastor Leandro Queiroz, IURD, centro de CG). 

Nesta perspectiva, a Igreja Universal do Reino de Deus segue a concepcao religiosa 

do seu Bispo Edir Macedo, que acredita no dualismo espiritual entre o bem e o mal. Este 

possuiria o individuo, levando-o a sua destruicao. Para se contrapor as hostes do mal, a 

IURD utiliza-se do procedimento de exorcismo e de outras atividades que emulam as 

encontradas exatamente pelos que sao classificados como dominados pelos demonios
23 

Igreja Catolica 

Para o Bispo da Igreja Catolica de Campina Grande, Dom Jaime Vieira Rocha, o 

homossexualismo e um desvio de natureza e, consequentemente, alheio ao piano da 

criacao. Por esse motivo, ele afirmou nao ser favoravel ao homossexualismo e defender a 

liberdade de expressao em favor dos principios morais do povo cristao. Apesar do seu 

2 4

 Pastor da IURD localizada na Av. Presidente Getulio Vargas, 599. Campina Grande - PB 
2 5

 Disponivel em http://ricardodemoraes.blogspot.com/2007/10/edir-macdo-aborto-homossexualismo-e.html 
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posicionamento, Dom Jaime disse quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fe catolica respeita as diferencas e nao prega a 

Palavra de Deus no sentido de condenar. 

O discurso de Dom Jaime torna-se compreensivel ao observarmos a predica do Papa 

Joao Paulo I I , por ocasiao do Angelus, em 9 de julho de 2000, dirigindo-se aos fieis na praca 

de Sao Pedro, quando ele fala a respeito da homossexualidade: 

A Igreja nao pode deixar de falar a verdade, porque 

faltaria a fidelidade para com Deus Criador e nao 

ajudaria a discernir o que e bem daquilo que e mal. A 

respeito disto, desejaria limitar-me a ler quanto diz o 

Catecismo da Igreja Catolica que, depois de ter feito 

observar que os actos de homossexualidade sao 

contrarios a lei natural, assim se exprime: "Um numero 

nao desprezivel de homens e de mulheres apresenta 

tendencias homossexuais. Eles nao escolhem a sua 

condicao de homossexuais; essa condicao constitui, 

para a maior parte deles, uma provacao. Devem ser 

acolhidos com respeito, compaixao e delicadeza. 

Evitar-se-a, em relacao a eles, qualquer sinal de 

discriminacjio injusta. Estas pessoas sao chamadas a 

realizar na sua vida a vontade de Deus e, se forem 

cristas, a unir ao sacrificio da Cruz do Senhor as 

dificuldades que podem encontrar devido a sua 

condicao" (n. 2358).26 

A partir do discurso do Papa Joao Paulo I I , pode-se supor que a Igreja Catolica aceita 

padres e fieis homossexuais desde que se conservem castas. Em outras palavras. desde que 

estes individuos se tornem assexuados e sigam o celibato. 

O Padre Fabio de Melo afirma que devemos tratar os individuos homossexuais com 

amor e misericordia e que a psicologia consegue reorientar a sexualidade. Segundo discurso 

por ele proferido em programa na TV Cancao Nova, o homossexual podera optar pela 

27 
castidade, assim como faz o padre ou o homem casado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 6

 Ver em http://www.vatiean.va/hoh father/john paul ii/angelus/2000/documents/hl" ip-ii ang 20000709 po.html 

2 7

 Programa disponivel no site http://www.vooz.com.br/noticias/padre-fabio-de-melo-fala-sobre-

homossexualidade-l4523.html 
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Ao observarmos o mundo cristao e como ele faz uso de argumentos e dispositivos 

discursivos, percebemos que as instituicoes religiosas, Assembleia de Deus, Universal do 

Reino de Deus e Carismatica Catolica, produzem e reproduzem um discurso estigmatizante 

a respeito dos homossexuais. A "identidade sexual" nao e apenas o que alguem e, ou possui, 

ele passa a ser uma descricao estatica, isto e, um conjunto de normas materializadas, pelas 

quais esse "alguem" se torna, de alguma forma, viavel/inviavel, digno/indigno e inteligivel. 

O genero tern um efeito performatico de subjetivacao que adquire uma estabilidade 

em funcao da repeticao e reiteracao de normas. A construcao historica e social das 

sexualidades pode ser compreendida como um processo de materializacao que se estabiliza 

ao longo do tempo. Os efeitos de genero. ou mesmo de corpos, entendidos como producao 

de subjetividades. emergem na modernidade atraves da reiteracao da matriz heterossexual 

constituida, ao mesmo tempo, pela dominacao masculina e pela exclusao da 

homossexualidade. 

No entanto, se a reproducao da normalizacao da sexualidade e necessaria, isto 

significa que a materializacao nunca e de fato completa, sendo que oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpos nunca 

obedecem completamente as normas pelas quais a sua materialidade e fabricada. As 

fronteiras e os limites, que a biopolitica estabelece entre os normais e os "anormais", fazem 

com que possamos compreender o primeiro dominio. sem que tenhamos que esbocar o 

segundo, o qual esta incluso dentro da sociedade. mas e plenamente excluido da cultura 

dominante, tornando-se um individuo que se constitui a partir de uma identificacao 

estigmatizada. a qual e temida e repudiada socialmente (cf. FOUCAULT, 1984:1985.1988). 
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C A P I T U L O I I : E S T I G M A , M A N 1 P U L A C A O D E I D E N T I D A D E S E 

R E P R E S E N T A C O E S 

2.1 Conceito e caracteristicas do Estigma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O termo estigma foi criado na Grecia antiga para referir-se a sinais corporais, com os 

quais se procurava evidenciar alguma coisa de admiravel ou nao sobre o status moral de 

quern os apresentava. Estes sinais corporais indicavam que o seu portador era uma pessoa 

marcada, ritualmente poluida, que devia ser evitada; especialmente em lugares publicos. 

Com a ascensao do cristianismo, dois niveis de analogias antagonicas foram acrescentados 

ao termo. O primeiro, referia-se a caracteristicas de graca divina; o segundo, possuia 

caracteristicas profanas de cunho clinico e religioso. as quais referiam-se a sinais corporais 

de disturbio fisico, neste se enquadra o homossexualismo, o qual carrega ate a 

contemporaneidade o estigma da perversao. 

O termo estigma, hoje em dia. e amplamente utilizado de forma semelhante ao 

sentido original. Porem, ele e mais aplicado a situacao em que o individuo encontra-se 

inabilitado a aceitacao social plena, do que a sua evidencia corporal. Deste modo, quando 

acabamos de conhecer um individuo, as primeiras caracteristicas que chamam nossa atencao 

para categoriza-lo sao os aspectos fisicos. os quais, ainda, sugerem-nos atributos sobre sua 

"identidade social" 2 8 ou seu "status social" 2 9 . 

Estas concepcoes, que nos sao socialmente transmitidas. levam-nos a caracterizar os 

individuos de acordo com pre-concepcoes, as quais adquirimos no contexto social em que 

estamos inseridos. Podemos dizer que estas pre-concepcoes sao geradas a partir de uma 

2 8

 A identidade social sugere o grupo social, o qual o individuo pertence a partir de algumas caracteristicas 

fisicas interligadas ao proprio corpo como: etnia; pessoas com necessidades especiais; homossexuais, etc. 
2 9

 O status social indicaria a que classe social o individuo estaria inserido, esta caracteriza^ao do sujeito 

ocorreria atraves de objetos fisicos interligados ao sujeito como: vestimenta (marca e etiqueta): meio de 

transporte o qual o sujeito se locomove, etc. 
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consciencia social coletiva, a qual nos impulsiona a caracterizar um sujeito, de acordo com 

expectativas normativas. 

A homossexualidade existe, sempre existiu e sempre foi marcada por um estigma 

social, sendo renegada a marginalidade por se afastar dos padroes de comportamento 

convencional, dos estereotipos e dos padroes socialmente estabelecidos, fatores estes que 

contribuiram para que o homossexualismo acabe sendo visto como um comportamento 

imoral ou amoral. 

De acordo com Goffman (1982), estas exigencias, que fazemos sobre um individuo e 

que esperamos que elas sejam atendidas, dariam origem a dois tipos de identidade. A 

primeira seria umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA identidade social virtual, a qual estaria vinculada a categorias e a 

qualidades que a sociedade, ou melhor, membros seus, impoem ao individuo por meio de 

um retrospecto em potencial. Ja a segunda, a identidade social real, estaria interligada a 

categorias e atributos que o individuo, na realidade. assume no contexto social. 

Enquanto o estranho esta a nossa frente, podem surgir 

evidencias de que ele tern um atributo que o torna 

diferente de outros que se encontram numa categoria 

em que pudesse ser - incluido, sendo, ate, de uma 

especie menos desejavel - num caso extremo, uma 

pessoa completamente ma, perigosa ou fraca. Assim, 

deixamos de considera-lo criatura comum e total, 

reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuida. Tal 

caracteristica e um estigma, especialmente quando o 

seu efeito de descredito e muito grande - algumas vezes 

ele tambem e considerado um defeito, uma fraqueza, 

uma desvantagem - e constitui uma discrepancia 

especifica entre a identidade social virtual e a 

identidade social real. (GOFFMAN,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1982, p. 12) 

Outro ponto relevente e o carater relacional do estigma, o qual cria uma discrepancia 

entre a identidade social virtual e a identidade social real, de modo que esta oposicao nos 

remete a reclassificar um sujeito, que antes se situava numa determinada categoria social, em 

outra categoria prevista, fazendo-nos alterar, positivamente, a nossa avaliacao. Considerando 
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quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nem todos os atributos indesejaveis estdo em questdo, mas somente os que sao 

incongruentes com o estereotipo que criamos para um determinado tipo de individuo (Goffman, 

1982:13). 

Goffman e o teorico que introduziu nas ciencias sociais o conceito de estigma mais 

difundido ate hoje. Segundo ele, o estigma e definido como referenda a um atributo 

depreciativo, fraqueza ou desvantagem. Em outras palavras, a pessoa estigmatizada e 

considerada portadora de caracteristicas diferentes daquelas aceitas pela maioria dos 

membros em uma determinada sociedade, sendo por isso vitima de preconceito. 

O termo estigma, portanto, sera usado em referenda a 

um atributo profundamente depreciativo, mas o que e 

precise na realidade, e uma linguagem de redoes e 

nao de atributos. Um atributo que estigmatiza alguem 

pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele 

nao e, em si mesmo, nem horroroso nem 

desonroso.(GOFFMAN, 1982, p. 13) 

Goffman (1982). tambem. analisa os sentimentos da pessoa estigmatizada sobre si 

propria e a sua relacao com os outros, ditos "normais", assegurando que existe uma forte 

relacao do estigma com a questao do desvio. Este autor afirma que a sociedade estabelece os 

meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturals 

para os membros de cada uma dessas categorias. Desta maneira, podemos concluir que 

Estigma nao e apenas um atributo pessoal. mas uma forma de designacao social, ou seja, um 

tipo especial de relacao entre atributo e conceito, que em quase toda sociedade leva ao 

descredito e a analise da sua relacao com a identidade social de cada um. 

O estigma e conceituado a partir de um tipo de relacao existente entre atributo e 

estereotipo. Essa afinidade induz nossa sociedade a desacreditar de um individuo pertencente a 

grupos minoritarios. Para Goffman, existem tres tipos de estigma: anormalidades do corpo 

(deformidades fisicas), culpas de cardter individual (percebidas como vontade fraca. 
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paixoes tiranicas ou nao naturais),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estigmas tribais de raca, nacao e religiao (que podem ser 

transmitidos atraves dos genes e contaminar uma linhagem familiar). 

O estigma das abominacoes do corpo se origina em torno das deformidades fisicas 

que o individuo possa ter. Este tipo de estigma comporta as pessoas com necessidades 

especiais, as quais apresentam algumas limitacoes no campo fisico, auditivo. vocal, ocular 

ou psicomotor. U m dos pontos importantes deste tipo de estigma e a relacao entre individuo 

estigmatizado e os ditos normais. onde o primeiro utiliza-se do seu estigma para adquirir 

ganhos auxiliares e para explicar seu fracasso social. A criatura estigmatizada usard, 

provavelmente, o seu estigma para "ganhos secunddrios ", como desculpa pelo fracasso a 

que chegou por outras razoes (GOFFMAN. 1982.p. 20). 

Outro aspecto interessante destacado por Goffman e a visao que o individuo 

estigmatizado tern do mundo dos "normais" e como este individuo estigmatizado responde a 

este estigma. Segundo Goffman (1982). a caracteristica essencial da conjuntura de vida do 

estigmatizado pode ser esclarecida por intermedio de uma "aceitacao" da sua identidade 

social pelos individuos tidos como normais, com os quais ele se relaciona atraves de alguns 

simbolos . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A caracteristica central da situacao de vida, do 

individuo estigmatizado pode, agora, ser explicada. E 

uma questao do que e com frequencia, embora 

vagamente, chamado de "aceitacao". Aqueles que tern 

relacoes com ele nao conseguem Ihe dar o respeito e a 

consideracao que os aspectos nao contaminados de sua 

identidade social os haviam levado a prever e que ele 

havia previsto receber; ele faz eco a essa negativa 

descobrindo que alguns de seus atributos a garantem. 

( G O F F M A N . 1982, p. 18). 

3 0

 Os simbolos na perspectiva goffmaniana sao os objetos que irao auxiliar os atributos de percepcao, a qual 

ocorre na interacao do individuo com os outros individuos, isto e, na relacao do individuo com a sociedade. 
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Alem de uma provavel aceitacao. tambem existe a possibilidade de manipulacao de 

identidades. onde o individuo estigmatizado seria capaz de corrigir diretamente o que e 

considerado como algo anormal ou defeituoso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em alguns casos the seria possivel tentar corrigir 

diretamente o que considera a base objetiva de seu 

defeito, tal como quando uma pessoa fisicamente 

deformada se submete a uma cirurgia plastica, uma 

pessoa cega a um tratamento ocular, um analfabeto 

corrige sua educacao e um homossexual faz 

psicoterapia. (Onde tal conserto e possivel, o que 

freqiientemente ocorre nao e a aquisicao de um status 

completamente normal, mas uma transformacao do ego: 

alguem que tinha um defeito particular se transforma 

em alguem que tern provas de te-lo corrigido.) 

( G O F F M A N , 1982, p. 18) 

Este recurso de correcao de uma caracteristica socialmente desacreditada pode 

acarretar em uma "vitimizacao" atraves da exposicao da pessoa estigmatizada pelos 

individuos que propoem meios parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corrigir estas falhas, resultando em uma contribuicao de 

valores que reproduzem um estigma social e que rotulam certas caracteristicas identitarias 

como algo inferior, que deveria ser extirpado. 

Deve-se mencionar a predisposicao a "vitimizacao" 

como um resultado da exposicao da pessoa 

estigmatizada a servidores que vendem meios para 

corrigir a fala, para clarear a cor da pele. para esticar o 

corpo, para restaurar a juventude (como no 

rejuvenescimento atraves do tratamento com gema de 

ovo fertilizada), curas pela fe e meios para se obter 

fluencia na conversacao. ( G O F F M A N , 1982, p. 19) 

O individuo estigmatizado, tambem, podera tentar corrigir sua condicao social de 

maneira indireta, fazendo uso de esforcos individuals para dominar areas de atividades que 

sao consideradas, para este individuo, como de dominio fechado. seja por causas fisicas ou 

circunstanciais. A pessoa que apresenta um atributo diferencial considerado indigno ou 
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vergonhoso podera romper com este estigma atraves da emissao de "pistas" que 

apresentariam um tipo de comportamento apropriado ao que os receptores destes simbolos 

esperariam de um sujeito com caracteristicas normais. 

Muitos homossexuais, por exemplo, tendem a emitir pistas que os apresentem como 

individuos heterossexuais, de modo que alguns chegam a se casar e ter fdhos, para que 

possam ser vistos e aceitos socialmente como individuos "normais". 

Outra questao interessante posta por Goffman sao os "contatos mistos", os quais 

colocam os estigmatizados e oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA normais numa mesma "situacao social", que envolve a 

presenca de ambos em uma conversa, que pode ser formal ou informal, de modo que os 

sujeitos sociais envolvidos nesta relacao possam evitar algumas caracteristicas que os tornem 

desacreditaveis. 

Ocupa-se especificamente com a questao dos "contatos 

mistos" - os momentos em que os estigmatizados e os 

normais estao na mesma "situacao social", ou seja, na 

presenca fisica imediata um do outro, quer durante uma 

conversa, quer na mera presenca simultanea em uma 

reuniao informal. A simples previsao de tais contatos 

pode, e claro, levar os normais e os estigmatizados a 

esquematizar a vida de forma a evita-los. 

Presumivelmente, isso tera maiores conseqiiencias para 

os estigmatizados, a medida que uma esquematizacao 

maior de sua parte sera sempre necessaria. 

(GOFFMAN, 1982, p. 22) 

Alem disso, outro argumento bastante interessante, posto por Goffman. e a 

inseguranca do individuo estigmatizado a respeito da maneira pela qual os normais o 

identificarao e o receberao, pois o mesmo nao sabe em que categoria ele sera colocado e se 

esta categoria lhe sera favoravel ou nao.Disto, entao, resulta no estigmatizado uma sensacao 

de nao saber de que forma os outros realmente o ve. Essa incerteza e ocasionada nao so 

porque o individuo nao sabe em qual das vdrias categorias ele sera colocado, mas tambem. 
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quando a colocacdo efavordvel, pelo fato de que, intimamente, os outros possam defini-lo 

em termos de seu estigmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (GOFFMAN, 1982, p.23). 

A interacao face-a-face pode acarretar em mecanismos de autodefesa, situacoes onde 

o individuo estigmatizado exiba e eleve seus niveis de autoconsciencia e controle sobre sua 

impressao; que ele se retraia frente aos outros ou que ele responda a certos contatos com 

agressividade. provocando respostas desagradaveis. de forma que sentimos que o 

estigmatizado percebe cada fonte potencial de mal-estar na interacao, que sabe que nos 

tambem a percebemos e, inclusive, que nao ignoramos que ele a percebe (GOFFMAN 1982. 

p.27). 

Este tipo de interacao oferece visibilidade aos dois lados antagonicos deste processo, 

evidencia e abre espaco para a consciencla do "eu" e a il

consciencia do outro", de modo 

que estas consciencias podem acarretar em um desvio de atencao dos simbolos, causando 

uma patologia na interacao, ou seja, uma inquietacao 3 1. Surge, com este processo, uma 

situacao de mal-estar, tanto por parte do estigmatizado, quanto por parte do individuo 

considerado "normal". Esta tensao gera expectativas em torno de como responder a tais 

questoes. 

E provavel que, em situacoes sociais onde ha um 

individuo cujo estigma conhecemos ou percebemos, 

empreguemos categorizacoes inadequadas e que tanto 

nos como ele nos sintamos pouco a vontade. Ha, e 

claro, freqiientemente, mudancas significativas a partir 

dessa situacao inicial. E, como a pessoa estigmatizada 

tern mais probabilidades do que nos de se defrontar 

com tais situacoes e provavel que ela tenha mais 

habilidade para lidar com elas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( G O F F M A N , 1982, 

p.28) 

3 1

 Para uma abordagem geral, ver E. Goffman, "Alienationfrom Interaction". Human Relations, X (1957), 47-

60. 
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Um fator interessante e a discrepancia entre identidade virtual e identidade real, a qual 

afasta o individuo de um meio social e o torna uma pessoa desacreditada frente a um mundo 

nao receptive O individuo estigmatizado. porem, pode ser excluido de um grupo social e ao 

mesmo tempo ser aceito em outro grupo. composto por individuoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA benevolos que estao 

dispostos a adotar o ponto de vista do sujeito estigmatizado e a aceita-lo como individuo 

"essencialmente" normal, e, ou, ser incluso num grupo formado por individuos que 

compartilham de um mesmo estigma. como e o caso dos individuos que fazem parte da 

A H C G - Associacao de Homossexuais de Campina Grande. 

Estes individuos. que apresentam uma categoria de estigma particular, vem se 

reunindo em pequenos grupos sociais, cujos membros ou socios derivam todos de uma 

mesma categoria. apesar do termo "categoria" ser uma conceitualizacao que causa uma 

confusao comum, pois ela torna-se abstrata e pode ser utilizada para qualquer grupo de 

agregados. Assim. como no mundo dos nao estigmatizados, estes grupos tambem instituem 

representantes, os quais desempenham o papel de convencer o publico a usar um rotulo 

social mais flexivel a categoria em debate. Atualmente, esta visibilizacao dos grupos 

minoritarios aparece no ambito social interligada ao discurso posto em torno dos direitos 

humanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os grupos de acao que servem a mesma categoria de 

pessoas estigmatizadas podem, as vezes, estar em 

ligeira oposicao uns em relacao aos outros e essa 

oposicao frequentemente reflete uma diferenca entre a 

direcao a cargo dos "nativos" e a direcao a cargo dos 

normais.). Uma tarefa caracteristica desses 

representantes e convencer o publico a usar um rotulo 

social mais flexivel a categoria em questao. 

( G O F F M A N , 1982, p.33) 
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Existem tambem as pessoas que carregam consigo um estigma socialmente "aceito" e 

apresentam um modelo de "normalizacao" 3 2, perspectiva esta que coloca em cheque o 

comportamento doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA normais, quando tratam uma pessoa estigmatizada como igual. Porem, 

nao podemos confundir "normalizacao" com "normificacao". que e o esforco do individuo 

estigmatizado para se apresentar socialmente como um sujeito normal, maquiando, desta 

forma, o que e "realmente seu". 

A normalizacao pode colocar os sujeitos da interacao, normais e estigmatizados. 

numa situacao de conflito, ao colocam os individuos frente a uma moralidade excessiva, a 

qual leva o individuo estigmatizado, apesar de ter seu estigma colocado como uma questao 

neutra, a se perceber como um individuo novamente estranho, fazendo-o sentir-se pequeno e 

dependente da aceitacao alheia. 

O processo de mudancas da concepcao do eu acarreta em uma assimilacao e 

acomodacao do discurso do outro, onde o estigmatizado vai incorporar a fala dos normais 

como algo naturalmente seu. Porem, este discurso vai servir para hegemonizar um debate que 

reproduz e reforca uma ideologia que inferioriza alguns grupos, fazendo-os se afirmarem 

como possuidores de um estigma particular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das fases desse processo de socializacao e aquela 

no qual a pessoa estigmatizada aprende e incorpora o 

ponto de vista dos normais, adquirindo, portanto, as 

crencas da sociedade mais ampla em relacao a 

identidade e uma ideia geral do que significa possuir 

um estigma particular. Uma outra fase e aquela na qual 

ela aprende que possui um estigma particular e, dessa 

vez detalhadamente, as conseqiiencias de possui-lo. 

( G O F F M A N , 1982, p.41) 

n

 Segundo Goffman este termo dereva-se de C. G. Schwartz. "Perspectives on Deviance - Wives' Definitions 

of their Husbands' Mental Illness" Psychiatry. XX (1957), 275- 291. 
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Outra caracteristica marcante do estigma e sua associacao com instituicoes de 

custodia. como sanatorios e instituicoes carcerarias. ou instituicoes que garantem uma cura 

ou correcao destes desvios. como e o caso das clinicas de recuperacao, das instituicoes 

religiosas. dos consultorios psicologicos e psiquiatricos. Como foi relatado no capitulo 

anterior, nas instituicoes religiosas estes processos terapeuticos que visam a cura ou correcao 

dos desvios funcionam quase sempre como reprodutores de estigmas. 

Certas caracteristicas de estigma resultam numa certa manipulacao de informacoes 

sobre seu defeito, de modo que o individuo estigmatizado se poe a repensar a respeito do seu 

estigma, se ele devezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exibi-lo ou ocultd-lo; contd-lo ou nao contd-lo; reveld-lo ou esconde-lo; 

mendr ou nao mentir; e, em cada caso, para quern, como, quando e onde (GOFFMAN, 1982, 

p.51). 

Quando falamos de estigma, temos que considerar que ele e oriundo de um processo 

historico, que tern inicio na Grecia antiga, e que e atraves dele que um grupo se impoe sobre 

outro e determina o que deve ser ou nao aceito no ambiente social. Com relacao ao estigma 

existente em relacao ao grupo dos Sodomitas. pode-se dizer que ele tomou uma maior 

proporcao na Idade Media, quando a Igreja Catolica constituiu regras sociais que 

beneficiaram alguns grupos e tornaram outros desacreditados. 

Outra questao levantada por Goffman. que tern bastante relevancia em nosso estudo. e 

o papel dos signos no processo de constituicao e transmissao da informacao. Segundo este 

autor, sao os signos que difundem as informacoes sociais, quando sao acessados com 

frequencia e regularidade, seja na emissao ou recepcao de informacoes, podem configurar-se 

como simbolos, de forma que alguns em particular podem simplesmente confirmar aquilo 

que outros signos dizem sobre o sujeito, complementando a imagem que temos dele ou nao. 

Os signos que transmitem a informacao social variam 

em funcao de serem, ou nao, congenitos e, se nao o sao. 

em funcao de, uma vez empregados. tomarem-se, ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao, uma parte permanente. (...) Mais importante ainda, 

deve-se assinalar que os signos nao permanentes, 

usados apenas para transmitir informacao social, podem 

ou nao ser empregados contra a vontade do informante. 

(GOFFMAN, 1982, p.55) 

Os simbolos podem ser divididos emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA simbolos de prestigio e simbolos de estigma. Os 

primeiros transmitem uma pretensao especial de prestigio, honra ou posicao de classe 

desejavel, enquanto os segundos, despertam a atencao para uma degradante discrepancia de 

identidade, a qual pode desconstruir toda uma leitura inferida aquele sujeito, o que procederia 

em uma releitura que reduziria consequentemente nossa percepcao sobre o outro. Os 

individuos que transmitem para seu publico os simbolos de prestigio sao bem quistos pela 

sociedade ou grupo com o qual se relacionam, mas aqueles que transmitem os simbolos de 

estigma sao quase sempre envolvidos por situacoes embaracosas. 

Esses estigmas nos levam, em primeiro lugar, a 

discriminacao em questoes como a designacao para 

empregos. e afetam a interacao social imediata 

somente, por exemplo, porque o individuo 

estigmatizado pode ter tentado manter o seu atributo 

diferencial em segredo e sente-se inseguro sobre a sua 

capacidade de faze-lo, ou porque as outras pessoas 

presentes conhecem a sua condicao e tentam 

penosamente nao fazer ilusao aela. (GOFFMAN, 1982. 

p.60) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Identidade Pessoal, Encobrimento e Tecnicas de Controle de Informacao 

A analise da interacao social entre os estigmatizados e 

os normais nao exigiu que os individuos envolvidos no 

contato misto se conhecessem "pessoalmente" antes de 

a interacao se iniciar. Isso parece razoavel. A 

manipulacao do estigma e uma ramificacao de algo 

basico na sociedade, ou seja, a estereotipia ou o "perfil" 

de nossas expectativas normativas em relacao a conduta 

e ao carater; a estereotipia esta classicamente reservada 

para fregueses, orientais e motoristas, ou seja, pessoas 

que caem em categorias muito amplas e que podem ser 

estanhas para nos. (GOFFMAN, 1982, p.61) 
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De acordo com Goffman (1982), existe uma tendencia a que os contatos impessoais 

entre estranhos estejam particularmente sujeitos a respostas estereotipicas. de modo que 

quando estes individuos comecam a se relacionar mais intimamente, pouco a pouco, ocorre 

uma maior valorizacao das qualidades pessoais dos sujeitos envolvidos. Goffman afirma que 

a area de manipulacao do estigma pode ser considerada como um fator que pertence 

fundamentalmente a vida publica. isto e. no simples contato entre estranhos ou simples 

conhecidos, com os quais nao se tern um certo grau de intimidade. 

Os individuos que possuem desvantagens fisicas, alem das tecnicas que utilizam para 

lidar com estranhos, podem desenvolver metodos especiais para eliminar a distancia e o 

tratamento cauteloso que provavelmente chegarao a receber do outro. Eles tentarao, por 

exemplo, chegar a um piano mais "pessoal". onde seu problema fisico deixara de ser um 

fator crucial. Alem do mais, os individuos que tern um estigma corporal contam, ate certo 

ponto, com as pessoas "normais", com as quais eles tern relacoes frequentes. de modo que as 

relacoes passarao a ser cada vez menos evasivas em relacao a sua incapacidade. o que pode 

resultar semelhantemente a uma rotina diaria de normalizacao. 

Goffman (1982) observa ainda que quando passamos de uma consideracao sobre 

pessoas desacreditadas, para uma outra sobre pessoas desacreditaveis, encontramos muitas 

provas adicionais de que nao so as pessoas intimas, mas tambem. os estranhos serao 

afastados por causa do estigma destes individuos. de forma que as pessoas intimas podem se 

tornar aquelas, das quais o sujeito estigmatizado mais se preocupe em esconder algo 

vergonhoso. 

A situacao dos homossexuais nos fomece um exemplo: 

Embora seja comum que um homossexual declare que 

seu desvio nao e uma doenca, e interessante o fato de 

que, quando resolve consultar alguem, a pessoa 

escolhida quase sempre seja um medico. Mas e pouco 

provavel que este seja o medico de sua familia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

maioria das pessoas com quern conversamos desejavam 
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ardentemente esconder o homossexualismo de sua 

familia. Mesmo alguns daqueles que procediam em 

publico de maneira bastante aberta, eram bastante 

cuidadosos no sentido de evitar que se levantassem 

suspeitas no circulo familiar. (WESTWOOD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

GOFFMAN, 1982. p.64) 

Alem do mais, existem certos estigmas que sao faceis de serem escondidos, porque 

estes raramente figuram na interacao do individuo com estranhos ou com simples 

conhecidos, apresentando-se, principalmente. com as pessoas intimas. como por exemplo: a 

frigidez, a impotencia e a esterilidade. 

As pessoas intimas podem vir a desempenhar um papel importante na manipulacao de 

situacoes sociais, por parte do desacreditavel, de forma que quando sua aceitacao nao for 

influenciada pelo estigma, sera influenciada por suas obrigacoes. 

Todo o problema da manipulacao do estigma e influenciado pelo fato de 

conhecermos, ou nao, pessoalmente o individuo estigmatizado. Goffmam compreende 

identidade como produto social, ou seja, nao pode ser concebida atraves de atributos 

essenciais, mas unicamente ocasionais. Para criacao do conceito de identidade. devemos 

considerar tres ideias essenciais no pensamento goffmaniano. A primeira ideia esta implicita 

na nocao de "unicidade" de um individuo, que ele define como sendo a marca positiva ou 

apoio de identidade que age como uma imagem fotografica do individuo na mente dos outros 

ou o conhecimento de seu lugar especifico em determinada rede de parentesco, ou seja, 

somente uma pessoa de cada vez pode encaixar-se na mesma imagem, isto e, aquela que 

preencheu aqueles requisitos no passado, preenche no presente e preenchera no future 

A segunda ideia e a de que muitos fatos particulars sobre o individuo sejam tambem 

verdadeiros para outros (pag. 66). Sao os conjuntos de fatos conhecidos sobre uma pessoa 

intima que se tornam um recurso adicional para diferencia-la, uma vez que estes fatores nao 

se encontram combinados em outras pessoas. 



A terceira ideia, tambem, implicita na nocao de "unicidade" e a que diferencia um 

individuo de todos os outros,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) na essentia de seu ser, um aspecto geral e central dele, que 

o torna diferente, nao so no que se refere a sua identificacdo, daqueles que sao multo 

parecidos com ele (pag. 67). 

Sua nocao de identidade ocupa-se com as "marcas de apoio a identidade" e com a 

combinacao unica de fatos da historia de vida que, incorporados ao individuo, acabam por 

formar a sua identidade. Portanto. o individuo pode ser distinguido dos outros e, em torno da 

diferenciaclo, constroi-se a historia continua e unica de vivencias sociais. O papel do outro e 

fundamental na constituicao da identidade, porque a observacao das "marcas de apoio" e a 

percepcao da combinacao unica dos fatos de vida sao realizadas pelo meio social. 

Ao usar o termo "identidade pessoal" pretendo referir-

me somente as duas primeiras ideias - marcas positivas 

ou apoio de identidade e a combinacao unica de itens da 

historia de vida que sao incorporados ao individuo com 

o auxilio desses apoios para sua identidade. 

(GOFFMAN, 1982, p.67) 

Segundo o autor, o que se torna de dificil percepcao e o fato de que a identidade 

pessoal possa desempenhar, e desempenha um papel estruturado, rotineiro e padronizado na 

organizacao social por causa da sua unicidade, isto e, ha uma tendencia a idealizar os papeis -

cristalizando a nocao de identidade, de modo que esperamos que as pessoas ajam de acordo 

com as caracteristicas adequadas para aquele papel, como por exemplo, ha padroes de 

conduta esperados para mulheres e homens, jovens e velhos, alunos e professores, etc. 

Podemos observar. com mais clareza. o processo de identificacao pessoal em acao 

quando tomamos como ponto de referenda, nao um grupo pequeno, mas uma grande 

organizacao impessoal, como por exemplo. o governo de um estado. 
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E atualmente uma pratica organizacional padronizada 

que se registrem de maneira oficial todos os elementos 

que servem para identificacao positiva do individuo, ou 

seja, utiliza-se um conjunto de marcas para diferenciar 

a pessoa assim marcada de todos os outros individuos 

(GOFFMAN, 1982, p.67) 

Sao os atributos biologicos imutaveis, como as suas impressoes digitais, a sua letra 

(caligrafia), etc., que servem como um apoio de identidade (pessoal ou social) de um 

individuo. Uma vez que o apoio de identidade seja preparado, materializado, e se torne 

disponivel, podemos perceber o aumento da identificacao pessoal. 

Existe tambem um interesse e um esforco consideravel dos individuos 

estigmatizados em adquirirem uma identidade pessoal diferente da sua, de modo a se 

desvincularem da sua identidade original, de maneira a alterarem certos apoios de identidade 

como, por exemplo, o fato de trocar de nome. 

No caso de travestis e transexuais, atualmente eles conseguiram o direito de usar um 

nome social, no lugar do nome civil em nosso pais. Em menos de dois anos, 12 unidades da 

Federacao, entre estados e municipios. baixaram normas assegurando a essas pessoas o 

direito de serem tratadas, dentro de orgaos publicos, pelo nome com os quais elas se 

identificam em suas relacoes pessoais. O mais novo adepto da determinacao foi o municipio 

de Joao Pessoa, na Paraiba, o qual no ano de 2009 o Superior Tribunal de Justica (STJ) 

deferiu a autorizacao da mudanca do nome civi l em funcao da troca do sexo a dois 

individuos. 

A identidade social esta interligada a informacao social dos sinais corporificados de 

prestigio ou de estigma de um individuo. Alem do mais, estes simbolos devem ser 

diferenciados da documentacao que os sujeitos portam e que estabelecem sua identidade 

pessoal. JazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a informacao sobre a identidade pessoal e em geral de um tipo que pode ser 

estritamente documentado, ela pode ser usada como protecao contra falsificacoes 

potenciais da identidade social (GOFFMAN. 1982, p.71). 
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Porem, existem documentos como, por exemplo, os cartoes de credito, que atestam, 

de maneira superficial a identidade pessoal e pelo fato dele desempenhar o papel de 

concessao de credito. eles afirmam tambem sua categoria social. 

De acordo com Goffman (1982), o ato de escolher a identidade pessoal pode encerrar 

implicacoes referentes a categoria social, como por exemplo, o ato de certas celebridades 

usarem oculos escuros para esconderem sua identidade pessoal, ao mesmo tempo 

demonstram a categoria social de uma pessoa que deseja permanecer desapercebida. 

Porem, uma vez que a diferenca entre os simbolos sociais e os documentos de 

identidade e percebida. o sujeito pode fazer uso da linguistica, atraves de declaracoes orais 

para afirmar sua identidade social e pessoal. 

Uma vez que a diferenca entre os simbolos sociais e os 

documentos de identidade e percebida, pode-se passar 

ao exame da posicao especifica de declaracoes orais 

que atestam linguisticamente, e nao so 

expressivamente, a identidade social e pessoal. Quando 

o individuo possui uma documentacao insuficiente para 

receber um servico desejado. pode-se ver que ele tenta 

empregar, em substituicao, alegacoes orais. 

(GOFFMAN, 1982, p.72) 

A linha biografica de um individuo e outro fator que funciona como um apoio de 

identidade, pois a mesma traz consigo caracteristicas de um arquivo, no qual se estrutura a 

historia de vida do individuo e podem ser registrados atraves da mente dos amigos intimos, 

arquivos pessoais e/ou documentacoes que revelem algo sobre sua identidade pessoal. 

De acordo com Goffman (1982). e na unicidade inclusiva da linha da vida que 

encontramos o contraste existente na multiplicidade de "eus", de forma que quando o 

individuo e colocado em cheque sobre seu papel social, no caso de segregacao, ele podera 

sustentar com bastante facilidade egos bem diversos, de modo a representar que nao e mais 

o que ja foi . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alem disso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a falsa informacao social deve ser diferenciada da falsa Informacao 

pessoal (pag. 74), onde a primeira refere-se aos tipos de repertorios de papeis ou perfis que 

consideramos que qualquer individuo pode sustentar - "personalidade social", e a segunda, 

nao pertence a esfera de combinacoes permissiveis de fatos sociais, mas ao tipo de controle 

de informacao que o individuo pode exercer com propriedade, apesar da construcao de uma 

identidade pessoal depender de aspectos da sua identidade social, isto e, para uma pessoa, 

ter tido o que se chama de um passado somhrio e uma questao relativa a sua identidade 

social; a maneira pela qual ele manipula a informacao sohre esse passado e uma questao 

de identificacao pessoal (GOFFMAN, 1982:74). 

O ato de manipular a identidade pessoal, tambem esta interligado ao fato do 

individuo saber a quern ele deve ou nao, pouca ou muita informacao, pois a descoberta de 

um segredo que torne o individuo desacreditavel prejudica nao so a situacao social corrente. 

mas as relacoes sociais estabelecidas. 

Ao usar o termo "reconhecimento cognitivo". Goffman se referiu ao ato perceptual 

de colocar um sujeito como possuidor de uma identidade social ou pessoal. em particular. O 

reconhecimento cognitivo e apenas um ato de percepcao. enquanto o reconhecimento social 

e a parte desempenhada por um individuo numa cerimonia de comunicacao. 

O fato de encobrir informacoes esta relacionado a existencia de um mal 

estigmatizante que aflige um individuo. Quando o estigma e conhecido somente pela pessoa 

que o possui, este o guarda em segredo com medo de enfrentar problemas, os quais ele 

enfrentara mais cedo ou mais tarde. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando uma pessoa, efetiva ou intencionalmente, 

consegue realizar o encobrimento. e possivel que haja 

um descredito em virtude do que se torna aparente 

sobre ele, aparente mesmo para ao que so o identificam 

socialmente com base no que esta acessivel a qualquer 

estranho naquela situacao social. (Assim surge uma 
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grande variedade daquilo que e chamado de "um 

incidente embaracoso") (GOFFMAN, 1982, p.86) 

Segundo Goffman (1982), os incidentes embaracosos nao sao o unico tipo de ameaca 

a identidade social virtual, pois as acoes habituais do sujeito podem desacreditar suas 

pretensoes habituais e, neste caso, o excesso de encobrimento pode ser identificado por 

todos atraves de seus antecedentes biograficos, os quais demonstram fatos nao manifestos 

incompativeis com suas pretensoes atuais. Desta forma, podemos dizer que a identificacao 

pessoal se relaciona com a identidade social. 

Quando o fato desacreditavel da vida de um individuo 

ocorreu em seu passado, ele ficara preocupado nao 

tanto com as fontes originais de prova e informacao, 

mas com as pessoas que podem retransmitir o que ja 

recolheram. Quando o fato desacreditavel e parte da 

vida atual, nesse caso entao. ele devera prevenir-se 

contra algo mais que a informacao translucida; ele deve 

prevenir-se para nao ser apanhado em flagrante. 

(GOFFMAN, 1982, p.88) 

Quanto mais pessoas sabem sobre algo desacreditavel existente no passado do 

individuo, isto e. quanto mais numerosos os que conhecem o seu ladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA obscuro, mais incerta 

e sua situacao. De acordo com Goffman, quer sejam poucas ou muitas pessoas que saibam 

do seu segredo. o individuo vive uma vida dupla simples, que envolve tanto os sujeitos que 

o conhecem como os sujeitos que pensam que realmente o conhecem. 

A vida dupla traz consigo perigos: o perigo no primeiro tipo de vida dupla e o da 

chantagem ou revelacao maliciosa; o perigo no segundo tipo, talvez o maior, e o da 

revelacdo inadvertida (GOFFMAN, 1982, p.89). Alem do mais, o individuo pode encobrir 

caracteristicas que o tornam desacreditavel perante outrem. Esta atitude pode criar um ciclo 

natural de encobrimento, o qual tern inicio de maneira inconsciente, podendo nunca ser 

descoberto, passando para o encobrimento involuntario. depois para o encobrimento por 

67 



brincadeira, em seguida vem o encobrimento cotidiano, e, por fim, chega-se ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desaparecimento - o encobrimento completo em todas as areas de vida, segredo que so e 

conhecido pelo encobridor (GOFFMAN, 1982, p.91). 

U m caso interessante e o dos homossexuais que encobrem sua identidade sexual 

dentro do ambiente religioso, passando-se por heterossexuais, de modo, que com o passar do 

tempo comecam a se relacionar afetivamente e sexualmente com pessoas do sexo oposto e a 

assumirem uma identidade diferente da sua identidade real. 

Alem do mais, a aprendizagem do encobrimento relaciona-se com os tres tipos 

possiveis de lugar que o sujeito podera se encontrar na sua rotina diaria e semanal. O 

primeiro tipo sao os lugares proibidos ou inacessiveis, onde pessoas com suas caracteristicas 

estao proibidas de ir; o segundo, lugares publicos nos quais pessoas deste tipo sao tratadas 

cuidadosamente e, as vezes, sao tratadas com piedade; ja o terceiro e ultimo lugares 

retirados que sao aqueles onde as pessoas deste tipo poderao se expor e nao precisam 

esconder seu estigma. 

Essa divisao do mundo do individuo em lugares 

publicos, proibidos, e lugares retirados, estabelece o 

preco que se paga pela revelacao ou pelo ocultamento e 

o significado que tem o fato de o estigma ser conhecido 

ou nao, quaisquer que sejam as estrategias de 

informacao escolhidas. (GOFFMAN, 1982, p.94) 

A respeito do ato de encobrir informacoes. Goffman nos relata que este fato levanta e 

sempre levantou questoes referentes ao estado psiquico da pessoa que se encobre. Em 

primeiro lugar, supoe-se que o sujeito que encobre seu estigma paga um alto preco 

psicologico por ocultar tais informacoes, vivendo sobre grandes indices de ansiedade e 

podendo entrar em colapso a qualquer hora; em segundo lugar, conjectura - se que existem 

provas e, entao, a pessoa que se encobre sentir-se-a dividida entre duas lealdades, isto e, leal 
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ao grupo que pertence atualmente, ou ao grupo que ele pertencia antes de encobrir seu 

estigma; e em terceiro lugar. e o fato de considerar estabelecido o que e aparentemente 

correto. pois a pessoa que se encobre devera estar atenta a aspectos da situacao social que 

outras pessoas tratam como nao computados ou inesperados. 

Aquilo que para os normais e um ato rotineiro pode. 

para os desacreditaveis, ser um problema de 

manipulacao. Esses problemas nem sempre podem ser 

manejados pela experiencia passada, ja que sempre 

surgem novas contingencias que tornam inadequados os 

artificios de ocultamento anteriores. A pessoa que tem 

um defeito secreto deve estar atenta para a situacao 

social, esquadrinhando possibilidades e, assim. 

provavelmente se sentira alienada do mundo mais 

simples em que aparentemente vivem as pessoas a sua 

volta. (GOFFMAN, 1982, p.99) 

As tecnicas de controle de informacao sugerem que a identidade social de um 

individuo divide o seu mundo de pessoas e lugares, fato este que ocorre tambem, apesar de 

forma diferente, com a sua identidade pessoal. De acordo com Goffman (1982:103): 

Sao esses quadros de referenda que devem ser 

aplicados ao estudo da rotina diaria de uma pessoa 

estigmatizada em particular, como quando ela vai e 

volta de seu trabalho, de sua casa, das compras e de 

lugares de diversao. Um conceito-chave aqui e o de 

rotina diaria porque e ela que o vincula as diversas 

situacoes sociais de que ela participa. 

Quando se estuda a rotina diaria de um individuo desacreditado, procura-se no seu 

ciclo quotidiano as restricoes que ele enfrenta quanto a sua aceitacao social. Como se trata 

de uma pessoa desacreditada, busca-se a contingencia de uso de tecnicas de manipulacao de 

informacao sobre sua pessoa. Para manipular a informacao sobre si, devemos considerar 

algumas tecnicas usuais utilizadas pelo individuo que possui um defeito secreto. 
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Segundo Goffman (1982, p. 103),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e obvio que uma das estrategias e esconder ou 

eliminar signos que se tornaram simbolos de estigma. A mudanca de nome e um exemplo 

conhecido, como o fato acorrido na Camara do Tribunal de Justica de Joao Pessoa -PB, no 

dia 05 de junho de 2009, quando o Juiz de Direito Jose Edvaldo Albuquerque de Lima, 

sentenciou a favor do(a) transexual, de modo a determinar a seguinte alteracao em sua 

Certidao de Nascimento: troca de nome de Carlos Elias Aranha da Silva para Elisa Aranha 

da Silva, e em todo e qualquer outro documento, alem da classificacao para Sexo Feminino, 

bem como excluindo as expressoes "o registrado e filho de" para substituir por "a registrada 

efi lha de". 3 3 

Outra estrategia de encobrimento acontece quando um homossexual do sexo 

masculino casa-se com outro homossexual. sendo este do sexo feminino. com objetivo de 

reprimirem suas inclinacoes, fato este descrito pela literatura como um auxilio conjugal. 

Alem disto, um individuo que tem um estigma instaurado sobre ele durante sua ligacao com 

uma determinada instituicao, e quando esta por sua vez conserva sobre ele uma influencia 

desacreditadora durante algum tempo apos sua desvinculacao. pode-se perceber o 

surgimento de um ciclo especifico de encobrimento. 

Uma outra estrategia de encobrimento e o ato de apresentar os signos de seu estigma 

como signos de um outro atributo que seja menos significativo. Ja no caso de relacoes mais 

intimas que o individuo estigmatizado ja tinha na epoca que adquiriu seu estigma, podemos 

ver o que se chama de "por a relacao em dia". que trata-se do fato do sujeito estigmatizado 

chamar o outro para uma conversa confidencial. o que pode, a posteriori, leva-lo a ser 

rejeitado. Porem. esta atitude conservara a ideia de que o sujeito sabe se relacionar de 

maneira digna. 

3 3 Os dados do exemplo foram retirados do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e do Veritas 
Civile, ver referencias bibliograficas. 
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Outro fato interessante de ser observado e que as pessoas que compartilham de um 

estigma em particular, podem, frequentemente, confiar na ajuda mutua para o encobrimento 

deste estigma, o que torna evidente o fato de que as pessoas que dao maior assistencia 

podem ser as mais ameacadoras. Podemos notar o mesmo tipo de cooperacao num grupo de 

individuos estigmatizados, onde todos se conhecem. 

Por f im, deve-se considerar que o sujeito estigmatizado pode revelar-se de forma 

voluntaria, transformando, assim, a situacao de um individuo que tem informacoes a 

manipular em alguem que deve manipular situacoes sociais dificeis, transformando a 

situacao de uma pessoa desacreditavel em uma pessoa desacreditada. 

Uma vez que a pessoa que tem um estigma secreto da 

informacoes sobre si, pode-se entregar a qualquer uma 

das acoes, anteriormente citadas, ao alcance de 

estigmatizados conhecidos como tais, podendo isso 

explicar, em parte, a sua politica de auto-

revelacao.(Goffman, 1982:11 1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 A teoria da Dramaturgia e a manipulacao da identidade 

Erving Goffman parte de uma perspectiva interacionista simbolica para compreender 

a troca de simbolos existentes nos contextos face-a-face da vida social. Em seu livro 

intitutaladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A representacao do Eu na Vida Cotidiana. Goffman. alem de utilizar conceitos 

da Teoria do Teatro para retratar a importancia das relacoes sociais, ele relata, tambem, 

como o desempenho dos papeis sociais se relacionam com o modo como os individuos 

concebem a sua imagem e como a pretendem manter. 

A interacao (isto e, interacao face-a-face) pode ser 

definida, em linhas gerais, como a influencia reciproca 

dos individuos sobre as acoes uns dos outros, quando 

em presenca fisica imediata. Uma interacao pode ser 

definida como toda interacao que ocorre em qualquer 

ocasiao. quando, num conjunto de individuos, uns se 
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encontram na presenca imediata de outros. 

(GOFFMAN, 1989, p.23) 

Quando um sujeito desempenha um papel, implicitamente, ele solicita que seus 

observadores acreditem na impressao que lhes sao apresentadas. Estas impressoes tem a 

finalidade de fazer com que os observadores aceitem os atributos que o personagem 

representa. Estes atributos, por sua vez, podem ser verdadeiros ou nao. Dessa maneira, 

podem-se perceber dois extremos das representacoes sociais, os quais Goffman denominou 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sincero e cinico. 

No primeiro extremo. o ator pode estar inteiramente compenetrado de seu proprio 

numero, de modo que o mesmo pode estar sinceramente convencido de que a impressao de 

realidade que encena e a verdadeira realidade. Ja no segundo extremo. observamos que o 

ator pode nao estar completamente compenetrado de sua propria pratica, de forma que o ator 

so executa um certo numero como meio para obter outros fins junto ao seu publico. 

Quando o individuo ere em sua propria atuacao e nao se 

interessa em ultima analise pelo que seu publico 

acredita, podemos chama-lo de cinico, reservando o 

termo "sincero" para os que acreditam na impressao 

criada por sua representacao. (GOFFMAN, 1989, p.25) 

Segundo Goffman (1989), os dois extremos indicados sao algo mais do que 

simplesmente as extremidades de um continue Ele entende quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cada um da ao individuo 

uma posicao que tem suas proprias garantias e defesas, e por isso haver a a tendencia, para 

quern viajou proximo a um dessespolos, de completar a viajem (pdg. 27). A concepcao que 

cada individuo tem do seu papel e parte integral da sua personalidade e e atraves das 

representacoes destes papeis que conhecemos os outros e nos mesmos. ou seja, sao nestas 

relacoes que se forma a construcao do carater da pessoa (mascara). 
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No centro da analise esta a relacao entre o conceito de "performance" e "fachada". 

Diferentemente dos outros autores que empregaram essa meuifora, Goffman coloca todos os 

elementos do atuar em consideracao: um ator atua em uma posicao onde ha o palco e os 

bastidores; ha relacao entre a peca e a sua atuacao; ele esta sendo visto por um publico, mas 

ao mesmo tempo, ele e o publico da peca encenada pelos espectadores. 

De acordo com Goffman, o ator social tem a habilidade de escolher seu palco e sua 

peca, assim como o figurino que ele usara para cada publico. O objetivo principal do ator e 

manter sua coerencia e se ajustar de acordo com a situacao. Isso e feito, principalmente, com 

a interacao dos outros atores. 

Para Goffman, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fachada existe como um desempenho do individuo na forma de 

equipamento expressivo direcionado a definir a situacao para os observadores da 

representacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fachada, portanto, e o equipamento expressivo de tipo padronizado 

intencional ou inconsciente empregado pelo individuo durante sua representacao 

(GOFFMAN, 1989:29). 

A configuracao da fachada leva em conta um "cenario" - espaco fisico propriamente 

dito - e o que poderia chamar-se de "fachada pessoal", reunido aqui os itens expressivos de 

carater intimo: vestuario, atitude, padroes de linguagem, etc. Esta fachada pessoal pode ser 

dividida em aparencia e maneira, de acordo com a funcao exercida pela informacao que 

estes estimulos transmitem. 

Pode-se chamar de aparencia aqueles estimulos que funcionam para nos revelar o 

status social do ator. Por outro lado. maneira representa os estimulos que funcionam num 

momento para nos informar sobre o papel de interacao que o ator espera desempenhar na 

situacao que se aproxima. 

Espera-se uma compatibilidade confirmadora entre aparencia e maneira, cujas 

diferencas de situacoes sociais entre os participantes sejam expressas, de algum modo. por 
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diferencas congruentes nas indicacoes dadas por um papel de interacao esperado. A 

aparencia e a maneira podem se contradizer uma a outra. Este fato ocorre quando o ator 

parece estar numa posicao mais elevada que sua plateia e ele age de forma igualitaria, intima 

ou humilde, ou quando um ator se apresenta com vestimentas que representam uma alta 

posicao a individuos de condicao mais elevada. 

A fachada social pode ser dividida em partes como: cenario, aparencia e maneira. 

Estas diferentes praticas podem ser apresentadas por tras da mesma fachada, de modo que 

nao se encontra um ajustamento perfeito entre o carater especifico de uma atuacao e o seu 

aspecto social. Os elementos da fachada social de uma determinada pratica nao sao so vistos 

dentro das fachadas sociais. mas numa serie inteira de praticas. onde se encontram 

elementos simbolicos que apresentam outros elementos da mesma fachada social. 

Outro conceito importante e o processo de "realizacao dramatica". o qual ocorre na 

presenca de outros, quandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o individuo inclui em sua atividade sinais que acentuam e 

configuram de modo impressionante fatos confirmatorios que, sem isso, poderiam 

permanecer despercebidos ou obscuros (GOFFMAN, 1989, p.36). O individuo, durante a 

interacao, torna sua atividade significativa para outros. com o objetivo de mobilizar e 

expressar dados que ele necessita transmitir para criar sua imagem. 

Para o desenvolvimento deste processo de realizacao dramatica, torna-se de 

fundamental importancia a existencia de um acordo de definicao da situacao, pois se 

necessita manter a coerencia, tanto nas interacoes. quanto nas performances, onde as partes 

envolvidas - publico e atores - atuam por diversos meios para convencer o outro que os seus 

sinais sao verdadeiros. 

Ja o processo de idealizacao, surge a partir da socializacao das representacoes. as 

quais sao moldadas e modificadas para se ajustarem a compreensao e as expectativas da 

sociedade. Um aspecto importante deste processo de socializacao e a tendencia que os atores 
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tem a oferecer a seus observadores uma impressao. a qual e idealizada de varias maneiras 

diferentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, quando o individuo se apresenta diante dos 

outros, seu desempenho tenderd a incorporar e 

exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela 

sociedade e ate realmente mais do que o 

comportamento do individuo como um todo. 

(GOFFMAN, 1989, p.41) 

Alem da representacao ressaltar os valores oficiais comuns da sociedade, ela 

tambem, reafirma os valores morais da comunidade. De acordo com Goffman (1989), a 

fonte mais completa sobre a representacao de desempenhos idealizados e a literatura sobre 

mobilidade social. 

A maioria das sociedades apresenta um sistema de estratificacao, onde existe a 

idealizacao dos estratos superiores e uma pretensao. por parte dos individuos que ocupam as 

posicoes inferiores, em ocupar uma posicao de prestigio, alem de se ter uma posicao junto 

ao centro sagrado dos valores comuns da sociedade. 

Talvez, a peca de mais destaque nas representacoes diarias do individuo seja a 

simbologia que esta associada a classe social e que distingue os simbolos de status, os quais 

sao determinados, quase sempre. por meio da riqueza material. A India e um exemplo desta 

excessao onde estes simbolos sao determinados atraves dos grupos de castas. 

As impressoes tem um aspecto idealizado, pois para que o autor seja bem sucedido 

deve apresentar o tipo de cena que leva a cabo os esteredtipos extremos dos observadores 

(GOFFMAN, 1989, p.45). E imprescindivel ressaltar que quando o individuo faz uma 

representacao ele tambem oculta objetos, os quais lhe parecem improprios para serem 

revelados. 

Um ator cuida de dissimular ou desprezar as atividades, 

fatos e motivos incompativeis com a versao idealizada 

de sua pessoa e de suas realizacoes. Alem disso, o ator 

muitas vezes incute na plateia a crenca de estar 
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relacionado com ela de um modo mais ideal do que o 

que ocorre na realidade. (GOFFMAN, 1989, p.51) 

A plateia e capaz de orientar-se numa situacao, aceitando as deixas das 

representacoes confiantemente, de forma que estes sinais sao concebidos como prova de 

algo maior ou diferente dos proprios veiculos transmissores de sinais. Porem, se o publico, 

ao aceitar os sinais, colocar o ator em uma posicao de ser mal interpretado, todo sinal que 

ele emitir pode ser mal interpretado. o que faz com que o mesmo tenha cautela com relacao 

a tudo que ele faca diante da sua plateia. 

Estes sinais, tambem, podem colocar o publico na posicao de ser enganado e mal 

orientado, pois poucos sao os sinais utilizados para confirmar a presenca de algo que nao 

esta realmente la. Outra caracteristica importante e o fato de que muitos atores tem a ampla 

capacidade e motivos para falsear os fatos. 

Uma fachada falsa pode fazer com que os individuos surpreendidos em flagrante no 

ato de dizerem mentiras fiquem desacreditados durante a interacao, alem de terem sua 

dignidade destruida, pois o seu publico passa a crer que eles nao sao mais merecedores da 

sua confianca. 

O fracasso em regular a informacao implica em uma possivel contaminacao do ritual 

do ator e este, para nao cair em descredito. relaciona os elementos informacionais e rituais 

da sua representacao. ou seja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os modos pelos quais a representacao de um individuo 

acentua certos aspectos e dissimula outros (Goffman 1989:67). Na medida em que a plateia 

Como membros de uma plateia, e natural sentirmos que 

a impressao que o ator procura dar pode ser verdadeira 

ou falsa, genuina ou ilegitima, valida ou mentirosa. Esta 

diivida e tao comum que, como foi indicado, damos 

frequentemente atencao aos aspectos da representacao 

que nao podem ser facilmente manejados, capacitando-

nos assim a julgar a fidedignidade das mais deturpaveis 

deixas da representacao. (GOFFMAN, 1989, p.60) 



percebe a falha na representacao do ator, ele recebe dela acoes que lhe indicam que o 

mesmo devera modificar sua representacao. 

Alem do mais, no processo de interacao existem restricoes ao contato que sao 

ocasionadas pela distancia social, a qual emite a plateia um estado de mistificacao com 

relacao ao ator. Esta mistificacao cria um temor respeitoso. o qual e.gerado e mantido na 

plateia. 

De acordo com Goffman (1989),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um objetivo geral de qualquer equipe e manter a 

definicao da situacao que sua representacao alimenta (p. 132). ou seja, para que um 

determinado grupo crie e reafirme sua identidade, torna-se necessario a acentuacao da 

comunicacao de alguns fatos e a diminuicao da comunicacao de outros. Estas escolhas, a 

respeito do que deve ser ou nao acentuado ou retraido durante a representacao, tem como 

escopo principal, tornar o sujeito ou o grupo, acreditavel e respeitavel perante os outros. 

Uma equipe deve ser capaz de guardar seus segredos e 

fazer com que eles sejam guardados...Porque a 

revelacao dos diferentes tipos de segredo pode ameacar 

uma representacao de diversas maneiras. (GOFFMAN, 

1989, p. 132) 

Os segredos sao divididos em tres tipos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os indevassdveis, os estrategicos e os 

intimos. O primeiro grupo consiste em fatos relativos que a equipe conhece e esconde, por 

causa da imagem que a mesma procura manter diante do seu publico. Estes segredos 

"tenebrosos" sao duplos. pois o segredo pode ser um fato decisivo que e escondido ou ele 

pode ser um fato decisivo nao admitido. 

O segundo grupo faz parte das intencoes e capacidades de uma equipe que esta 

oculta da plateia com o objetivo de que o publico se adapte efetivamente a situacao que a 

mesma planeja efetuar. Estes segredos estrategicos sao os que as casas de negocio e o 

exercito empregam ao projetarem acoes futuras contra seus opositores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O terceiro e ultimo grupo e aquele cuja posse marca o sujeito como membro de um 

determinado grupo e contribui para que este se sinta diferente dos individuos que nao estao 

dentro do seu grupo. Segundo Goffman (1989:133).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os segredos intimos ddo conteudo 

intelectual objetivo a distdncia social subjetivamente sentida, pois quase toda informacao 

que existe num estabelecimento social tem uma funcao de exclusao e pode ser considerada 

como nao sendo atribuicao de ninguem. 

Os segredos intimos tem pouca importancia estrategica. apesar de nao serem 

totalmente impenetraveis. Quando os segredos sao descobertos. ou acidentalmente 

revelados, sem romper radicalmente a representacao da equipe. o grupo precisa somente 

deslocar o seu prazer secreto para outro assunto. 

Com relacao ao conhecimento que uma equipe pode ter dos segredos de outrem, e-

nos fornecido dois tipos de segredos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os segredos depositados em confianca e os segredos 

livres. Os segredos "depositados em confianca" sao aqueles tipo de segredo cujo possuidor e 

obrigado a guarda-lo por causa da sua relacao com a equipe, a quern o segredo se refere. Se 

o sujeito, a quern e confiado um segredo. quiser emitir uma imagem de um individuo 

acreditavel pelo grupo, ele deve guardar o segredo. ja que o mesmo nao se trata de algo a 

seu respeito. 

Por outro lado, os segredos "livres" ocorrem quando o segredo de outra pessoa e 

conhecido por alguem que mesmo que viesse a revela-lo para outras pessoas, nao causaria 

nenhum descredito a imagem daquele que possui o segredo. Um sujeito pode ficar a par 

destes segredos livres por descoberta. revelacao involuntaria, admissoes indiscretas. 

retransmissao, etc. 

Devemos observar que geralmente os tipos de segredos livres ou depositados por 

confianca de uma equipe podem se caracterizar como segredos indevassaveis ou estrategicos 

para outra equipe. Deste modo, uma equipe, cujos segredos essenciais sejam possuidos por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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outra, esforcar-se-a para obrigar os possuidores a tratarem estes segredos como segredos que 

lhes sao confiados e nao como segredos livres. 

A caracteristica sociologica das combinacoes entre segredo e revelacao na vida do 

individuo e o conhecimento de outrem: aquilo que e intencional ou nao-intencionalmente 

ocultado e intencional ou nao-intencionalmente respeitado. A intencionalidade da ocultacao, 

no entanto, assume intensidade muito maior no embate com a revelacao. Esta situacao da 

lugar a ocultacao e ao mascaramento. muitas vezes agressivo e defensive por assim dizer, 

de uma pessoa, o que em si e designado como segredo. 

Porem, devemos ficar atentos que nem toda informacao destrutiva se encontra nos 

segredos e que o controle das informacoes implica em algo mais que somente guardar os 

segredos. Um exemplo de outro tipo de informacoes destrutivas sao os gestos involuntarios, 

os quais introduzem informacoes que, as vezes, sao incompativeis com as pretensoes dos 

atores. 

Em um processo de representacao existem tres papeis decisivos, com base na funcao 

e que sao: aqueles que representam; aqueles para quern se representa; e os estranhos que nao 

participant do espetaculo e nem observam. Estes tres papeis, tambem, poderiam ser 

caracterizados baseando-se nas regioes em que o executante tem acesso, ou seja, os atores 

apresentam-se nas regioes de fachada e de fundo; a plateia, somente na regiao da fachada; e 

os estranhos estao excluidos de ambas. 

Os atores tem consciencia da impressao que eriam e 

geralmente tambem possuem informacao destruidora a 

respeito do espetaculo. A plateia sabe o que Ihe e 

permitido perceber, capacitada por aquilo que pode 

captar, de maneira nao oficial, por uma observacao 

mais apurada. Resumindo, conhece a definicao da 

situacao alimentada pela representacao, mas nao possui 

informacao destruidora a respeito dela. Os estranhos 

nem conhecem os segredos da representacao. nem a 

aparencia de realidade que ela cria. (GOFFMAN, 

1989:135) 
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De acordo com Goffman (1989),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aparecem novos pontos de observacdo relativos a 

representacao que complicam a simples relacao entre funcdo, informacao e lugar (pag. 

136). Esta compatibilidade entre funcao e informacao apresenta perspectives peculiares, as 

quais sao adotadas com tanta frequencia e seu significado a representacao vem a ser tao 

compreendido, que faz com que nos facamos referenda a elas como papeis, ao ponto desta 

relacao fazer com que os tres principais papeis venham a ser chamados de papeis 

discrepantes. 

Os papeis espetacularmente discrepantes sao aqueles que introduzem uma pessoa e 

um estabelecimento social sob uma falsa aparencia. Os papeis discrepantes sao o do 

"delator" ou "vira-casaca", o do "cumplice do ator"; o do "intermediario" ou "mediador". 

O papel dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA delator e representado por uma pessoa que finge, para os atores, ser um 

membro da equipe. Entao, ele, por sua vez, tem acesso aos bastidores e as informacoes 

destruidoras. Esse "vira-casaca". depois de obter as informacoes a respeito daquele grupo, 

desvincula-se dele, uma vez que ja conseguira as informacoes, as quais ele tinha a intencao 

de obter quando se incluiu no grupo. 

O papel de cumplice do ator e representado por alguem que age como se fosse um 

membro da plateia, mas na verdade este esta mancomunado com os atores. E aquele que no 

desenrolar da representacao oferece ao ator as respostas que ele precisa para convencer seu 

publico, como ocorre nas casas de diversao e nos truques de magicas. Este, tambem, pode se 

passar por desapercebido para que no final da encenacao conte ao ator o que assistiu. 

Ja o papel de intermediario e aquele que aprende os segredos de cada grupo e da a 

cada um a impressao que eles desejam ou esperam. Ele procura dar a cada lado a falsa 

impressao de que e mais leal a esse lado que do outro. De acordo com Goffman (1989), uma 

das maiores exibicoes de uma encenacao ocorre quando um intermediario opera na presenca 

real das duas ou mais equipes das quais e membro. 
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A arte de manipular a impressao e um processo indispensavel para que o ator possa 

representar com sucesso um papel. Alem do mais, para manipular a impressao, torna-se 

necessario a utilizacao de algumas tecnicas de manipulacao da impressao. 

Quando consideramos as caracteristicas gerais das representacoes, lembramos que o 

ator deve agir com expressiva responsabilidade, j a que muitas acoes insignificantes e 

inadvertidas podem transmitir impressoes inapropriadas. Estes "gestos involuntarios" podem 

causar a descrenca, principalmente da propria representacao do ator, dos companheiros de 

equipe ou da plateia. 

Os gestos involuntarios e as intromissoes inoportunas 

podem naturalmente chamar a atencao para esses fatos. 

Entretanto, mais frequentemente sao apresentados por 

declaracoes verbais intencionais ou por atos nao-

verbais, cujo completo significado nao e avaliado pelo 

individuo que contribui com eles para a interacao. De 

acordo com o uso comum, estas rupturas das projecoes 

podem ser chamadas de "faux pas". Quando um ator 

irrefletidamente faz uma contribuicao intencional que 

destroi a imagem de sua propria equipe, podemos falar 

de "gafes" ou "ratas". Se um ator poe em risco a 

imagem de sua personalidade projetada pela outra 

equipe, falamos de "mancada" ou dizemos que o ator 

"meteu os pes pelas maos". (GOFFMAN, 1989, p. 192) 

Estes gestos involuntarios, as intromissoes inoportunas e os "faux pas" sao fontes de 

embaracos e dissonancias que nao estavam nos pianos da pessoa responsavel por eles e que 

seriam evitados se o individuo conhecesse as conseqiiencias de sua atividade. No entanto, as 

situacoes chamadas de "cenas". nas quais os individuos agem com a finalidade de destruir 

ou ameacar a aparencia de cortesia da convivencia, os individuos atuam nao para criar tal 

dissonancia, apesar de saberem que existe a probabilidade de surgir tal dissonancia. 

Algumas cenas acontecem quando os membros da equipe nao conseguem mais 

apoiar a representacao inepta uns dos outros. deixando escapar publicamente uma critica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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imediata a respeito dos proprios individuos. com os quais eles deviriam cooperar 

dramaturgi camente. 

Segundo Goffman (1989). algumas das principais formas de rupturas da 

representacao como: gestos involuntarios, intromissoes inoportunas, "faux pas" e cenas sao 

chamadas de "incidentes". EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quando acontece um incidente, a realidade patrocinada pelos 

atores e ameacada (p. 194). E como forma de evitar que ocorram estes incidentes e 

posteriormente o embaraco do ator, torna-se necessario que todos os participantes 

envolvidos no processo de interacao expressem certos atributos e praticas defensivas para 

salvar o espetaculo. 

Os atributos e as praticas defensivas podem ser divididas em tres subtitulos, a saber: 

as medidas defensivas utilizadas pelos atores para salvarem seu proprio espetaculo; as 

medidas protetoras usadas pela plateia e pelos estranhos para ajudarem os atores a salvarem 

seu espetaculo; e as medidas que os atores deveriam tomar para tornar possivel o emprego, 

pela plateia e pelos estranhos, de medidas protetoras em favor dos atores. 

Com relacao aos atributos e as praticas defensivas, podemos dizer que existe uma 

lealdade dramaturgica, a qual faz com que uma equipe mantenha a linha de acao que ela 

vem desempenhando. Os membros desta equipe, por sua vez, devem agir como se tivessem 

aceitado certas obrigacoes morais. onde eles nao devem trair os segredos da equipe, seja por 

interesse pessoal, por principios ou por falta de discricao. 

Esta lealdade entre os membros da mesma equipe, tambem, consiste em impedir que 

os atores fiquem emocionalmente ligados ao auditorio, pois esta ligacao pode desencadear 

em um apego que revele ao ator as consequencias das impressoes dadas pelo seu publico. 

Outra tecnica interessante para aumentar a lealdade entre os membros de uma equipe e criar 

um laco de solidariedade entre os membros do grupo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com relacao as praticas protetoras, os membros das equipes devem possuir tres 

atributos para que seu grupo consiga representar com seguranca - lealdade, disciplina e 

circunspecao - estes atributos irao auxiliar os atores a protegerem seu espetaculo. A maioria 

das tecnicas defensivas da manipulacao consiste, primeiramente, na compreensao da regiao 

de fundo e de fachada. uma vez que estas representacoes nao sao controladas pelos atores. 

mas por outras pessoas. 

Goffman (1989) parte de analises sobre a vida cotidiana das pessoas, isto e, da forma 

como o individuo ou os pequenos grupos se apresentam em diversas situacoes comuns do 

cotidiano, ou seja, como agem, como se comunicam e os meios pelos quais dirigem e 

regulam as impressoes sobre si quando ocorrem as interacoes. 

Alem do mais, o processo de representacao pode ser falseado, pois quando um 

individuo desempenha um papel, ele quer que seus observadores acreditem na impressao 

sustentada por ele, mas nem sempre isso acontece, ocorrendo a probabilidade do ator ser mal 

interpretado. Porem, estas informacoes podem ser manipuladas, o que pode criar o risco do 

publico ser enganado pela interpretacao do ator. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Representacoes: manutengao do controle expressivo, mistificacao, realidade e 

artificios 

A representacao comeca na crenca no papel que o individuo esta representando, pois 

para que se acredite no papel que o personagem desempenha. este, por sua vez, tem que 

apresentar certos atributos para que as coisas realmente se apresentem como ele planejou. 

Segundo Goffman (1989:25)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hd o panto de vista popular de que o individuo faz sua 

representacao e da seu espetaculo "para beneficio de outros". Isto faz com que se torne 

conveniente estudarmos a propria crenca do individuo na impressao da realidade, a qual ele 

tenta fornecer aqueles com quern ele interage. 



A representacao perpassa dois extremos opostos. O primeiro e o fato de 

encontrarmos o ator completamente compenetrado na sua representacao, de modo que ele 

acredita sinceramente que o numero o qual ele representa e real. Ja no segundo extremo, 

ocorre o fato do ator nao esta convencido da pratica ou da realidade que ele interpreta e, 

desta forma, nao se interessando pela percepcao do seu publico. 

Quando o individuo nao ere em sua propria atuacao e 

nao se interessa em ultima analise pelo que seu publico 

acredita, podemos chama-lo de cinico, reservando o 

termo "sincero" para os que acreditam na impressao 

criada por sua representacao. Fique entendido que o 

cinico, com todo o seu descompromisso profissional, 

pode obter prazeres nao-profissionais da sua 

pantomima, experimentando uma especie de jubilosa 

agressao espiritual pelo fato de poder brincar a vontade 

com alguma coisa que o publico deve levar a serio. 

(GOFFMAN, 1989. p.25) 

Vale salientar que nem todos os atores cinicos querem iludir sua plateia com objetivo 

de adquirir algum beneficio pessoal ou algum lucro. Este, por sua vez, pode enganar seu 

publico, pelo simples fato de achar que tal acontecimento ira beneficiar este individuo, ou a 

comunidade, etc. 

Dentro desta perspectiva podemos citar o caso dos individuos homossexuais que 

participam do "Culto de Libertacao" da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), os 

quais, muitas vezes, assumem o papel de individuos "curados" com o objetivo de serem 

aceitos pelos outros fieis e pela comunidade religiosa, fazendo uso desta situacao para 

promover-se socialmente. 

Alem dos termos ja abordados anteriormente, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fachada, Realizacao dramatica, 

Idealizacao e Representacao falsa, torna-se de extrema importancia discutimos sobre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Manutencao do controle expressivo, Mistificacao e Realidade e Artificios. 
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Como ja foi ditozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que o ator pode confiar em que a plateia aceite pequenos indicios 

como sinal de algo importante a respeito de sua atuacdo (p. 54), para Goffman, este fato 

conveniente tem uma implicacao inconveniente, pois ao aceitar os sinais representados, a 

plateia pode nao compreender o sentido que um indicio deveria transmitir, o que pode 

resultar em uma significacao embaracosa a gestos ou acontecimentos acidentais, 

inadvertidos ou ocasionais, os quais o ator nao tinha o intuito de dar qualquer significado. 

No processo de manutencao do controle expressivo e comum que os atores tentem 

exercer uma especie de responsabilidade por sinedoque. como resposta a estas contingencias 

da comunicacao, tomando desta forma algumas providencias para que o maior numero 

possivel da representacao se apresentem de maneira coerente e compativel a sua 

representacao. 

Goffman (1989) nos mostra que ao sabermos que o publico, secretamente, e cetico a 

respeito da realidade a qual lhe e exibida, ficamos preparados para apreciar e antecipar os 

defeitos insignificantes. como forma de sinalizacao de um espetaculo falso. 

Quando se sabe que o publico secretamente e cetico 

quanto a realidade que lhe esta sendo exibida, estamos 

preparados para apreciar sua tendencia de precipitar-se 

sobre defeitos insignificantes como sinal de que o 

espetaculo inteiro e falso. (GOFFMAN, 1989, p.54) 

Ainda segundo este autor, ate as plateias simpaticas podem ter sua confianca 

momentaneamente perturbada, chocada e enfraquecida pelo fato de descobrirem alguma 

discrepancia insignificante. Estes minimos acidentes, ou gestos involuntarios, sao capazes 

de fornecer uma impressao que contradiz a representacao do ator. 

Os gestos involuntarios ocorrem numa variedade tao ampla de representacoes dentro 

da nossa sociedade, que dao, geralmente. impressoes incompativeis com o que se pretende 
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transmitir, de modo que estes acontecimentos inoportunos adquiram uma condicao 

simbolica coletiva. podendo se apresentar de tres maneiras. 

Na primeira, um ator pode mostrar, de forma acidental, incapacidade, impropriedade 

ou desrespeito pela perda momentanea do controle muscular, como por exemplo: arrotar, 

bocejar. tropecar, etc. Na segunda, o ator pode agir de tal maneira, que passe a impressao de 

estar muito ou pouco preocupado com a interacao. como por exemplo: gaguejar. esquecer o 

que tem a dizer. mostrar-se nervoso, etc. No terceiro e ultimo, o ator pode deixar que sua 

representacao sofra por causa de uma direcao dramatica incorreta. Nesta ultima maneira, 

isso pode ocorrer pelo fato do cenario nao ter sido montado adequadamente, ou pode ter sido 

preparado para outra representacao, ou funcionar mal durante a representacao. As 

representacoes imprevistas podem causar atraso na entrada ou na saida do ator, alem de 

provocar problemas embaracosos no processo de interacao. 

As representacoes, de acordo com Goffman, diferem conforme o grau de cuidado 

expressivo que os detalhes exigem. Em algumas culturas, podemos ver um alto grau de 

coerencia expressiva, a qual poe em destaque uma decisiva discrepancia entre o eu 

individual e o eu social. Porem, espera-se que a representacao ocorra de forma homogenea e 

que transpasse confianca sempre. 

Espera-se que haja uma certa burocratizacao do 

espirito, a fim de que possamos inspirar a confianca de 

executar uma representacao perfeitamente homogenia a 

todo tempo. (GOFFMAN, 1989, p.58) 

No processo de mistificacao, se considerarmos a percepcao como uma forma de 

contato e participacao, entao podemos dizer que o controle sobre o que e percebido e 

equivalente ao controle sobre o contato feito, de modo que a limitacao e a regulacao do que 

e mostrado equipara-se a limitacao e regulacao do contato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste caso, existe, segundo Goffman, uma relacao entre elementos informacionais e 

rituais, ou seja, o fracasso em regular a informacao e o contato acentua a possivel ruptura da 

definicao projetada da situacao e/ou a possivel contaminacao do ritual do ator. 

Outros fatos interessantes sao os assuntos em que o publico nao interfere, por 

respeito ao ator, uma vez que estes assuntos o envergonhariam se chegassem a serem 

revelados. Percebemos. aqui, umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA moeda social bdsica que varia entre respeito e vergonha. 

Porem, o acontecimento mais importante que pode existir na interacao. o qual deve 

ser evitado, ocorre quando a plateia percebe que os misterios e poderes secretos por tras da 

representacao sao insignificantes, de modo que chegasse a conclusao de que o verdadeiro 

segredo por tras do misterio, e o fato de que nao ha misterio. 

A plateia percebe misterios e poderes secretos por tras 

da representacao e o ator sente que seus principals 

segredos sao insignificantes. Como demonstra um sem-

numero de contos populares e de ritos de iniciacao, 

frequentemente o verdadeiro segredo por tras do 

misterio e que realmente nao ha misterio. O problema 

real consiste em evitar que o publico tambem aprenda 

isso. (GOFFMAN, 1989, p.69) 

Quando que se remete a Realidade e Artificios, Goffman (1989) afirma que existem 

dois modelos de bom-senso, pelos quais formulamos nosso conceito de comportamento. E a 

partir destes dois modelos que podemos ver as representacoes de duas maneiras distintas: a 

representacao verdadeira e a representacao falsa. A primeira nos leva a considera-la como 

algo nao organizado de forma proposital. sendo ela produto nao intencional da resposta 

inconsciente do individuo aos fatos. na sua situacao. Ja a segunda, consideramos como algo 

que fora pessoalmente criado, de modo que traz consigo elementos falsos, os quais estao 

interligados, uma vez que nestes nao existe uma realidade. 
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Digamos que ha varios individuos que acreditam. sinceramente. que a situacao 

definida realmente apresenta a realidade. criando. assim. uma relacao estrutural entre sua 

sinceridade e as suas representacoes, de forma que se uma representacao esta sendo 

desencadeada, os assistentes acreditarao, de modo geral, na sinceridade dos atores. Porem, 

cabe a nos estarmos atentos, pois os atores podem ser sinceros ou eles, tambem. podem ser 

insinceros, mas convencidos de sua sinceridade. 

Neste ultimo caso, para Goffman (1989)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA este tipo de disposicdo de dnimo com 

relaqao ao papel do individuo nao e necessario para se ter um desempenho convincente 

(pag. 70). Isto porque algumas pessoas passam uma parte de sua vida duplicando sua 

realidade e obtendo um bom exito durante um bom tempo. Podemos citar. como exemplo. 

mulheres que desempenham o papel de esposa para um homem e de amante para outro; ou 

um individuo que para a familia demonstra ser heterossexual e. para seu grupo, assume-se 

como homossexual. 

Entao, podemos dizer que embora as pessoas sejam o que aparentam, as aparencias 

podem ser manipuladas. ocorrendo desta forma uma relacao estatistica entre aparencia e 

realidade, apesar desta relacao nao ser essencial, nem necessaria. Devemos considerar que a 

manipulacao da representacao e desempenhada por causa de possiveis ameacas. que possam 

influenciar na representacao que ele executa. 

E parece que isso acontece porque o relacionamento 

social comum e montado tal como uma cena teatral. 

resultado da troca de acoes, oposicoes e respostas 

conclusivas dramaticamente distendidas. Os textos, 

mesmo em maos de atores iniciantes podem ganhar 

vida porque a propria vida e uma encenacao dramatica. 

O mundo todo nao constitui evidentemente um palco, 

mas nao e facil especificar os aspectos essenciais em 

que nao e. (GOFFMAN. 1989, p.71) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com Goffman, o uso do "psicodrama" na vida social reforca a tese de que 

a sociedade estrutura-se atraves de papeis na acao e se apresenta como um teatro, de modo 

que os membros da sociedade nao representam somente papeis com eficiencia, mas eles 

tambem podem recapitular o seu papel. Sendo assim, o individuo tem acesso a todo papel 

desempenhado por ele no passado, e aos papeis dos "outros" que representaram, para ele, 

algo significante. Isto permite que este sujeito passe a encenar, nao o papel da pessoa que ele 

foi , mas o papel do que outros foram para ele. 

De maneira aparente. todos podemos encenar papeis diferentes da nossa realidade, 

pois segundo Erving (1989)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao aprendermos a desempenhar nossos papeis na vida real 

guiamos nossas proprias apresentacoes nao mantendo, demasiado conscientemente, uma 

incipiente familiaridade com a rotina daqueles com quern iremos lidar. Em outras palavras, 

somos capazes de conduzir, de forma conveniente. uma rotina real, fato que se da por causa 

de uma "socializacao antecipada", a qual nos permite ser instruidos da realidade que acaba 

de se tornar verdadeira para nos. 

E evidente que o individuo nao sera informado de todos os detalhes do papel que ele 

ira desempenhar. Como ele devera conduzir a representacao, dependent unicamente da ideia 

da aparencia que ele pretende apresentar. A encenacao depende. nao so do texto escrito, isto 

e, da parte falada do papel. Na representacao. tambem, esta embutida a "expressao emitida", 

ou seja, nas representacoes esperamos que o ator saiba usar bem a voz, o rosto e o corpo. 

Por f im, torna-se de extrema significancia que uma condicao, uma posicao ou um 

lugar social nao sao coisas materials que possuimos e, que a posteriori, sao exibidas, mas 

trata-se, aqui. de um modelo de conduta apropriado, coerente. adequado e bem calculado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas aqui, com certeza, negligenciamos a parte mais 

importante da representacao. E um lugar comum dizer-

se que diferentes grupos sociais expressam de maneiras 

diversas atributos tais como idade, sexo, jurisdicao, 

posicao de classe em que cada caso esses simples zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atributos sao elaborados por meio de uma configuracao 

cultural complexa distintiva de meios convenientes de 

conduta. Ser uma determinada especie de pessoa por 

conseguinte nao consiste meramente em possuir 

atributos necessarios, mas tambem em manter os 

padroes de conduta e aparencia que o grupo social do 

individuo associa a ela. (GOFFMAN, 1989, p.74) 

Todos nos interpretamos diariamente papeis sociais distintos, escolhemos as varias 

representacoes que iremos apresentar; o cenario mais adequado para determinado tipo de 

representacao; o figurino que devemos vestir; a linguagem, os gestos, os olhares e a 

verbal izacao que devemos explorar para convencermos os individuos do nosso convivio 

social. Para que o ator consiga ajustar seus papeis a cada estrutura social com que ele se 

relaciona, ele devera padronizar intencionalmente sua representacao com os objetivos de evitar 

constrangimentos, convencer seu publico e facilitar sua interacao social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O I I I : AS E X P E R I E N C E S DOS I N D I V I D U O S H O M O S S E X U A I S NAS 

I N S T I T U I C O E S R E L I G I O S A S A N A L I S A D A S 

No inicio da nossa pesquisa de campo, entregamos questionarios de pesquisa a todos 

os membros da Associacao de Homossexuais de Campina Grande - A H C G 3 4 - . com o 

intuito de explorar o campo de interesse de nosso estudo e de selecionar os individuos que 

seriam entrevistados, procurando aqueles homossexuais que congregam ou congregavam 

nas instituicoes religiosas aqui focalizadas. 

Ao procurar o presidente da Associacao, ele se mostrou desinteressado em contribuir 

com a pesquisa e em seguida falou que estava com problemas, pois a "parada Gay", que a 

instituicao havia planejado, tinha sido proibida pelos poderes publicos locais, uma vez que a 

associacao se encontrava sem poder emitir as certidoes negativas necessarias para obter a 

permissao para realizar o evento. 

A AHCG - Associacao de Homossexuais de Campina Grande foi constituida desde 20/05/2004, localizando-

se na Rua Irineu Joffily n° 207 - Centro- Campina Grande - PB. A mesma disponibiliza assistencia 

psicologica e juridica para os seus associados. 
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Aproveitando a deixa do atual presidente, perguntei o porque das certidoes nao 

serem emitidas. Ele respondeu que o presidente da gestao anterior nao tinha feito o IRP.I. 

RAIS, FGTS e INSS da associacao. Nesse momenta, ofereci os servicos contabeis a atual 

gestao, ja que tambem sou contadora, e em troca recebi a contribuicao dela e de seus socios 

para minha pesquisa. Com a ajuda do presidente, tive acesso aos membros da AHCG, 

tornando-me mais proxima deles. 

No segundo momento, selecionei alguns sujeitos que responderam o questionario 

para a realizacao das entrevistas, com o objetivo de aprofundar algumas questoes e pontos 

elicitados a partir da analise dos questionarios. 

A producao do questionario e do roteiro de entrevistas (anexos 1 e 2) baseou-se nas 

seguintes variaveis: nivel de instrucao dos entrevistados; idade; renda; profissao; afiliacao 

religiosa; tempo de participacao na instituicao religiosa; a recepcao dos sujeitos dentro das 

instituicoes religiosas; eventos discriminatorios; mudancas eventuais dentro do ambiente 

religioso; cargos ocupados dentro das instituicoes religiosas pelos individuos entrevistados e 

a visao institucional dos lideres religiosos sobre a homossexualidade. 

Com relacao a localizacao das instituicoes das quais participant os sujeitos da nossa 

pesquisa, coletamos dados de duas comunidades de cada instituicao, sendo uma central e a 

outra da periferia de Campina Grande. Veja abaixo a lista das comunidades analisadas e sua 

localizacao. todas na cidade de Campina Grande - PB: 

• Igreja Universal de Reino de Deus, localizada a Av. Presidente Getulio 

Vargas, 599 - Centro; 

• Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na Avenida Dinamerica Alves 

Correia, S/N - Santa Rosa; 

• Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Antenor Navarro, 63 - Prata; 

• Igreja Assembleia de Deus. localizada na Rua das Juremas. 106 - Malvinas; 
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• Igreja Carismatica Catolica Pio X (Conhecida como Igreja do Besouro), 

localizada na Rua Afonso Pena, 61 - Centro. 

• Associacao Carismatica Catolica Mil ic ia Celeste, localizada na Rua Mamede 

Moises Raia, 180 - Monte Castelo. 

Para composicao da amostra, selecionamos 14 sujeitos participantes de cada um dos 

grupos religiosos estudados, sendo assim distribuidos: 7 nas comunidades centrais; 7 nas 

comunidades dos bairros; de cada grupo de 7, dois sao ex-participantes das instituicoes 

analisadas. Foram entregues ao presidente da AHCG - Associacao de Homossexuais de 

Campina Grande, 200 (duzentos) questionarios, os quais foram todos respondidos. Em 

seguida selecionamos os questionarios que foram respondidos pelos membros que 

congregam ou ja congregaram nas instituicoes que nos propormos a analisar, alem de 

selecionarmos os questionarios das instituicoes que continham a maior quantidade de 

membros homossexuais para entrevistarmoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a posteriori. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 C O M P O S I C A O DA A M O S T R A 

De acordo com os dados dos questionarios, a maioria dos membros da AHCG 

frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus - IURD; em segundo lugar, a Assembleia 

de Deus- A D ; ficando a terceira colocacao dividida entre Renovacao Carismatica Catolica -

RCC e UFE- Uniao Fraternal Espirita. Como definido nos nossos objetivos, consideramos 

para a analise somente a IURD, a A D e a RCC. 

Percebemos que as instituicoes escolhidas para analise sao as que congregam a 

maioria dos homossexuais respondentes. Vejamos os dados em porcentagem. no grafico a 

seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GRAFICO I - SUBDIVISAO DOS MEMBROS D A A H C G NAS RELIGlOES QUE ELES 

FREQUENTAM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• AD • IURD • S E E F • UFE BIADI • IPQA 

• Adv zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• CT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• Ateus • INSJC • RCC • A S 

A D - Assembleia de Deus (33 membros) 

IURD - Igreja Universal do Reino de Deus (40 membros) 

SEEE - Sementes de Vida (6 membros) 

UFE - UniSo Fraternal Espirita (28 membros) 

I A O I - He Alaketo Oya Ieibale (6 membros) 

IPDA - Igreja Pentecostal Deus e Amor (13 membros) 

Adv - Adventista do 7° dia (8 membros) 

CT - Igreja Catolica Tradicional (20 membros) 

INSJC - Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo (6 membros) 

RCC - RenovacSo Carismatica Catolica (28 membros) 

A G - Agnosticos (6 pessoas) 

Ateus - 6 Pessoas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 I D A D E D O S M E M B R O S DA A H C G Q U E C O N G R E G A M NA A D , P J R D E 

R C C 

Com relacao a idade dos entrevistados das instituicoes estudadas, percebemos nos 

graficos abaixo que todos os fieis homossexuais da IURD - Igreja Universal do Reino de 

Deus tem entre 20 e 25 anos; j a dos fieis homossexuais membros da A D - Assembleia de 

Deus, metade tem entre 20 e 25 anos e a outra entre 26 e 30 anos; enquanto na Igreja 

Catolica Carismatica 70% dos seus membros tem entre 20 e 25 anos e 30% tem entre 26 a 

30 anos. 
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GRAFICO I I - I D A D E DOS INDIVIDUOS D A PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20-25 26-30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 N I V E L D E E S C O L A R J D A D E D O S S U J E I T O S DA A M O S T R A 

Com relacao ao nivel de escolaridade, verificamos que os sujeitos homossexuais da 

amostra recolhida na A H C G que frequentam a IURD tem o segundo grau; dos que 

frequentam a A D , 50% cursam ou terminaram o ensino fundamental, isto e, estao entre o 1° 

ao 9° ano 3 5 e os outros 50% tem nivel superior completo. Por outro lado, 50 % dos 

entrevistados da A H C G que congregam na Igreja Catolica Carismatica tem ensino 

fundamental e a outra metade tem ou cursa o segundo grau do ensino m&Iio. 

Primeiro ao nono ano refere-se a alfabetizacao ate a oitava serie primaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GRAFICO I I I - N I V E L DE ESCOLARIDADE DOS INDIVIDUOS D A A M O S T R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1° -9° 2° Grau Superior zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.3 P R O F I S S O E S D O S I N D I V t D U O S DA A M O S T R A 

Com relacao as profissoes dos individuos da amostra que congregam nas instituicoes 

Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus e Carismatica Catolica, observamos que 

todos os sujeitos da amostra que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus - IURD 

trabalham comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atendentes. Dos entrevistados que congregam na Assembleia de Deus -

A D , 20% sao coordenadores escolares, 30% sao cabeleireiros, 20% sao bailarinos e os 

outros 30% sao professores de ensino fundamental e ensino m£dio. Com relacao aos que 

fazem parte da Instituicao Catolica Carismatica - ICC, 60% sao estudantes de ensino medio, 

20 % sao cabeleireiros, 10% trabalham como decoradores e os outros 10% exercem a 

profissao de bailarinos, como veremos no grafico a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO I V - PROFISSOES DESEMPENHADAS PELOS SUJEITOS D A AMOSTRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Estudante 

• Cabelereiro 

H Professor 

• Decorador 

• Atendente 

• Bailarino 

• Coordenador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.4 R E N D A M E N S A L D O S S U J E I T O S DA A M O S T R A 

No grafico a seguir denominamos de primeira renda, a quantia ate R$ 415,00 

(quatrocentos e quinze reais); segunda renda, a quantia acima de R$ 415,00 (quatrocentos e 

quinze reais) e abaixo de R$ 700,00 (setecentos reais); terceira renda, a quantia que vai de 

R$ 701,00 (setecentos e um reais) a R$ 1.500,00 (um mi l e quinhentos reais); quarta renda 

para quern ganha acima de R$ 1.500,00 (um mi l e quinhentos reais); e sem renda para nos 

sao individuos que se encontram desempregados. 

Observando os dados abaixo, percebemos que a metade dos fieis homossexuais das 

tres instituicoes estudadas recebem, mensalmente, a quantia ate R$ 415,00 (Quatrocentos e 

quinze reais); que a outra metade dos fieis da Igreja Universal do Reino de Deus e da Igreja 

Carismatica Catolica recebem entre R$ 415,00 (Quatrocentos e quinze reais) a R$ 700,00 

(setecentos reais); e a outra metade dos membros da Igreja Assembleia de Deus encontram-

se desempregados, nao recebendo nenhuma renda mensal. 



GRAFICO V - RENDA M E N S A L DOS INDIVIDUOS D A AMOSTRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• AD 

• IURD 

• R C C 

renda renda renda renda renda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 A N A L I S E D O S Q U E S T I O N A R I O S 

Nesta parte do nosso trabalho analisamos os dados obtidos, comparando semelhancas 

e diferencas entre as congregacoes A D (Assembleia de Deus), IURD (Igreja Universal do 

Reino de Deus) e RCC (RenovacSo Carismatica Cat61ica) do centro e bairros da periferia de 

nossa cidade. 

3.2.1 A U T O - D E C L A R A C A O O U O C U L T A M E N T O 

De acordo com os dados dos questionarios, percebemos que apesar dos individuos se 

auto-declararem como homossexuais no espaco externo ao campo religioso, uma grande 

parte nao o faz dentro das instituicoes religiosas. Vejamos os dados nos graficos a seguir: 
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GRAFICO V I - A U T O - D E C L A R A C A O O U O C U L T A M E N T O DENTRO DO 

A M B I E N T E RELIGIOSO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percentagem feita em cima de 30 sujeitos, 

distribuidos da seguinte forma: 

5 membros da AD do Centra; 

5 membros da AD da Periferia; 

5 membros da IURD do Centra; 

5 membros da IURD da Periferia; 

5 membros da RCC do Centra; 

5 membros da RCC da Periferia. 

A- Assumem sua orientaclo sexual. 

N/A- Nao assume sua orientacao sexual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Centro Periferia Centro Periferia 
N/A N/A A A 

De acordo com Natividade (2003:24),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser gay dentro de uma igreja conservadora e 

uma impossibilidade, pois nao hd lugar para essa pessoa, a menos que ela venha a aderir a 

norma e se tome ex-homossexual. A duplicidade da identidade sexual segundo este autor e 

uma caracteristica comum na vida dos individuos homossexuais que congregam em 

instituic5es religiosas cristas, pois estes individuos passam a assumir dentro destas 

instituicoes uma identidade heterossexual para evitar o preconceito, a negacao da sociedade, 

e tambem como forma de se sentir aceitos pelos demais membros da instituicao. 

Ja entre os homossexuais que declaram publicamente sua orientacao sexual, 

percebemos que os sujeitos que congregam nas instituicoes da periferia de nossa cidade 
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explicitam mais sua orientacao sexual que os que congregam nas instituicoes centrais. 

Tambem podemos observar que os individuos que congregam na Igreja Universal do Reino 

de Deus (IURD) do Centro nao revelam sua orientacao sexual dentro do ambiente religioso. 

Em nossa amostra, a RenovacSo Carismatica e a instituicao que mais apresenta sujeitos que 

se declaram publicamente como homossexuais. 

Este fato de ocultar sua orientacao sexual se refere ao que Goffman (1982) 

conceituou como caracteristicas do estigma, as quais sao manipuladas para que nao venham 

desqualificar o individuo, que escolhe quando deve ou nao ocultar informacoes sobre 

aquelas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 F U N C O E S D E S E M P E N H A D A S P E L O S F I E I S H O M O S S E X U A I S D E N T R O 

D O A M B I E N T E R E L I G I O S O 

As respostas dos fieis homossexuais entrevistados sobre se desempenhavam algum 

cargo ou funcao dentro das Igrejas em que congregam, indicam o seguinte quadro: 

GRAFICO V I I - FUNCOES DESEMPENHAS PELOS FIEIS HOMOSSEXUAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Centro Periferia Centro Periferia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DIF CVF NCVF ND/F 

Percentagem feita em cima de 30 

sujeitos, distribuidos da seguinte 

forma: 

5 membros da AD do Centro; 

5 membros da AD da Periferia; 

5 membros da IURD do Centro; 

5 membros da IURD da Periferia; 

5 membros da RCC do Centro; 

5 membros da RCC da Periferia. 

D/F - Desempenha funcao. 

ND/F - Nao desempenha 

nenhuma funcao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como podemos perceber, dos trinta entrevistados somente tres exercem ou ja 

exerceram alguma funcao dentro destas instituicoes. Na nossa pesquisa nao conseguimos 

identificar nenhum membro homossexual que assume alguma funcao dentro da IURD, nem 

da A D localizadas no Centro da nossa cidade, Ja na periferia, conseguimos identificar um 

membro homossexual que atua como coreografo e regente do Coral, na A D ; no MCC 

(Movimento Catolico Carismatico) do Centro da nossa cidade, encontramos um individuo 

que atua como Catequista e Membro do Ministerio de Intercessao, enquanto na periferia 

encontramos dentro desta mesma instituicao um membro que ja foi coralista e cantor de 

salmos. 

Como podemos perceber os individuos homossexuais que chegam a ocupar lugares 

de lideranca dentro das suas congregacoes trazem consigo habilidades que se tornam 

necessarios para aquelas instituicoes. Pelo fato de terem habilidades no campo musical, 

corporal e educacional, chegam a ser tolerados. Estes dados nos remetem ao conceito de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

capital cultural^, de Pierre Bourdieu. 

Segundo os membros que nao desempenham nenhuma funcao dentro da sua 

congregacao os motivos que os levam a nao desempenhar nenhuma atividade foram: 

-..."nunca surgiu uma oporlunidade. " 

"por falta de tempo. "
3H 

"por nao ter nenhuma vontade. "
3 9 

-..."por causa do meu jeito dengoso de ser."
40 

-..."wao tenho certas habilidades "/ 

-..."existe um pouco de preconceito principalmente 

quando ha um menor numero de jovens "Z
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' O capital cultural, segundo Bourdieu (apud BONNEWITZ, 2003),corresponde ao conjunto das qualifica^oes 

intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas pela familia. Este capital pode existir sob tres 

formas: em estado incorporado, como disposicao duradoura do corpo (por exemplo, a facilidade de expressao 

em publico); em estado objetivo, como bem cultural (a posse de quadros, de obras); em estado 

institucionalizado, isto e, socialmente sancionado por instituicoes (como titulos academicos). (cf. 

BONNEWITZ. 2003, p. 53). 
, 7

 Membro nao declarado gay da Renovacao Carismatica Pio X. 
, 8

 Membro nao declarado gay da Igreja Universal do Reino de Deus - IURD, localizada na periferia. 

'
4

 Membro nao declarado gay da Igreja Universal do Reino de Deus - IURD. localizada no centro. 
4 0

 Membro nao declarado gay da Igreja Assembleia de Deus - AD, localizada na periferia. 
4 1

 Membro nao declarado gay da Igreja Assembleia de Deus - AD. localizada na periferia. 
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U m dos provaveis motivos para a dificuldade dos gays assumirem cargos nas 

instituicoes religiosas estudadas e o fato destes emitirem para seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA publico gestos 

involuntarios, classificados como afeminados, os quais sao fontes de embaracos e 

dissondncias. 

De acordo com Goffman (1989), os gestos involuntarios, intromissoes inoportunas, 

"faux pas" e os incidentes sao as principals formas de rupturas da representacao, fazendo 

com que o individuo, apesar de nao se declarar homossexual, seja visto como tal por causa 

dos seus trejeitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 A N A L I S E DAS E N T R E V I S T A S 

Com as entrevistas, tivemos por objetivo entender: (1) como e a convivencia entre 

fieis que se auto-declaram homossexuais e os outros nas instituicoes religiosas selecionadas; 

(2) como os lideres religiosos e os fieis que se auto-declaram heterossexuais veem e tratam 

os individuos homoeroticos; (3) quais os discursos formais formulados pelas instituicoes 

sobre o tema homossexualidade; e (4) quais os principals motivos para a saida dos 

homossexuais das instituicoes religiosas estudadas. 

As entrevistas foram semi-estruturadas, uma vez que elas permitem ao pesquisador 

dispor de uma guia, com sugestoes de perguntas e dicas a serem utilizadas. de forma a 

garantir que todos os topicos de interesse da pesquisa sejam abordados. Alem disto, este tipo 

de entrevista admite a selecao de novas tematicas para aprofundamento e a introducao de 

novas questoes que visam alcancar o objetivo proposto. 

Membro da Renovacao Carismatica Pio X. 
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3.3.1 A C O L H I D A DOS F I E I S H O M O S S E X U A I S NA AD, I U R D E R C C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com relacao a acolhida destes individuos nas comunidades religiosas pentecostais, 

neopentecostais e carismaticas catolicas, vejamos abaixo alguns exemplos de respostas dos 

entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-"Foi boa, embora acho que as igrejas deveriam 

acolher as pessoas, de modo a tornar um ambiente 

ainda mais agraddvel. "* 

- "Fui bem recebido desde a minha primeira visita
 , M 

-"Foi boa, mas apenas no inicio. 

-"Nao boa, por causa da incompatibilidade de 

opimoes 

-"Foi legal, mas hoje em dia estou vendo que so e mais 

a questao economica e que nao estou mais vigente
4 

nas acoes da igreja. ' 

- "Excelente! Muito boa mesmo e estao a par de minha 

homossexualidade e nao me expoe nada '
M 

Com relacao a acolhida, as falas de nossos entrevistados nos levam a observar que as 

instituicoes religiosas da periferia acolhem os homossexuais com menos restricoes do que as 

instituicoes localizadas no Centro de nossa cidade. De acordo com as nossas observacoes 

do capo religioso local, percebemos que isso pode ser explicado por uma determinada 

hierarquizacao segundo a qual os templos localizados no centro da cidade seriam 

considerados superiores pelos fieis da periferia, sendo o acesso e participacao neles objeto 

de maior restricao e exigencia em todos os campos do que o acesso e participacao nos 

templos da periferia. Sendo assim, por exemplo. um casal que vive junto mas nao tem sua 

situacao legalizada (uniao formal), pode tranquilamente participar das atividades de uma 

igreja na periferia - cantar no coral, por exemplo, enquanto no templo central isso seria 

impossivel. 

Membro nao declarado gay de grupo carismatico catolico do Centro. 

Membro declarado gay da RCC da periferia. 

Membro declarado gay da Igreja Assembleia de Deus da periferia. 

Membro nao declarado gay da AD do Centro. 

Vigente nesta frase tem o sentido de atuante, participar efetivamente das acoes da igreja. 

Membro nao declarado gay da IURD do Centro. 

Membro declarado gay da IURD da Periferia. 
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Na peniiltima fala de um de nossos entrevistados. percebemos que, para a IURD 

localizada do Centro de nossa cidade, o fator financeiro tem um papel relevante no que se 

refere ao tratamento dos fieis, pois se um membro desta instituicao dispuser de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capital 

econdmico
50 seu tratamento sera diferenciado dentro desta congregacao independente dele 

ser ou nao concebido como homossexual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.2 M O T I V O S A P O N T A D O S P E L O S H O M O S S E X U A I S P A R A NAO S E A U T O 

D E C L A R A R E M G A Y S D E N T R O DO C O N V I V I O R E L I G I O S O 

Com relacao a questao de declarar-se ou nao como homossexual. assim como 

indicado na literatura pertinente ( N A T I V I D A D E . 2005), encontramos entre os entrevistados 

o jogo de explicitacao e ocultacao dentro e fora das instituicoes estudadas. Sobre 

esconderem sua orientacao sexual no ambiente de convivencia religiosa. destacamos as 

seguintes respostas: 

-" Vejo que nao hd necessidade de exposicao de minha 

condicao sexual. ; 

- "As oulras pessoas se fecham sobre esse assunto. "
5

 ; 

- "Falta de aproximacdo para obter didlogo com alguns 

membros, que sao preconceituosos conosco. '°
J

; 

- "Por conta da religiao que nao permite homossexual, 

apesar de vermos muitos deles la. "
 4

; 

- "Acima de tudo, o preconceito e a falta de informacao 

deles.' ; 

-"Acho que nem sempre todos nos estamos aplos a 

fazer tais comentdrios, porque nem todos sao confidveis 

para tais comentdrios. '
o6

; 

- "Tabus e hipocrisia. "
5? 

- "Nao hd nenhuma causa que atrapalhe ".
SH 

5 0

 O capital economico que e constituido pelos diferentes fatores de producao (terras, fabricas, trabalho) e pelo 

conjunto dos bens economicos: renda, patrimonio, bens materials. (BONNEWITZ, 2003:53) 
1

 Ex-congregante da igreja Assembleia de Deus Central, que atualmente frequenta a UFE - Uniao fraternal 

espirita. 
5 2

 Congregante da Assembleia de Deus da Periferia. 
5 3

 Membro da Renovacao Carismatica Catolica Pio X. 
5 4

 Membro da Renovacao Carismatica Pio X. 
5 5

 Membro da IURD do Centro. 
5 6

 Membro da IURD da periferia. 
5 /

 Membro da AD da periferia. 
5 8

 Membro da RCC da Periferia. 
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Estas colocacoes indicam o estigma existente nas instituicoes religiosas analisadas 

em torno da homossexualidade. Os individuos homossexuais preferem esconder sua 

orientacao sexual a correr o risco de serem vitimas de preconceitos por parte dos adeptos das 

religioes estudadas. 

Podemos perceber as seguintes diferencas entre as instituicoes A D , IURD e Catolica 

Carismatica no que se refere a esse ponto. Os catolicos ainda se apresentam como a 

instituicao mais "tolerante" com relacao a aceitacao dos individuos homossexuais, os quais 

nao precisam passar por rituais de exorcismo como ocorre nas outras instituicoes. Todavia, a 

exigencia que lhes e feita e que nao realizem os seus desejos, reprimindo a pratica de sexo 

comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iguais
59

. 

O fato dos grupos carismaticos catolicas aceitarem que os individuos homossexuais 

sejam membros de suas instituicoes sem deixarem de ser homossexuais. desde que tenham 

que abandonar as suas praticas homossexuais pode ser concebido como uma forma de 

violencia simbolica, conforme definida por Bourdieu (apud BONNEWITZ, 2003), como 

uma violencia que se exerce sobre um agente social com a sua cumplicidade, ou seja, o 

individuo reproduz o discurso dominante por acha-lo natural sem perceber a violencia que e 

por ele mediada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.3 M O T I V O S Q U E L E V A R A M OS F I E I S H O M O S S E X U A I S P A R A 

C O N G R E G A R E M NA I U R D , AD E R C C 

Em relacao aos motivos pelos quais os entrevistados declaram ter procurado as 

instituicoes analisadas, vejamos as falas abaixo: 

Para a Igreja Catolica, a homossexualidade em si n3o e um pecado, mas sim as praticas homossexuais. Ver o 

discurso do Papa Joao Paulo II, por ocasiao do Angelus, em 09 de Julho de 2000, no site 

http://www.paideamor.com.br/artigos/homossexuaIismo/homossex.htm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-" Entrei para Igreja Universal depois que assisti na 

minha televisao o programa "Pare de Sofrer". Quern 

nao quer deixar de sofrer? "
 60 

-"A IURD nos diz que o cristao deve ser prospero, 

sauddvel, feliz e vitorioso em seus empreendimentos 

terrenos, por isso que eu quis ser membro da IURD 

para ter uma vida prospera aqui na terra, antes de eu 

morrer 

-"Apesar da Igreja pregar que o homoerotismo e 

pecado, ela tambem defende que Deus ama o pecador. 

Eu quero congregar em uma instituicao que Deus me 

ama. " ' 

-"Escolhi ser membro da Igreja Assembleia de Deus 

por que desde crianca meus pais freqiientavam esta 

igreja e sempre me levavam com eles, de modo que 

acabei me afeicoando ao lugar"
6

' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como podemos ver, os motivos que levaram estes individuos homossexuais a 

participarem destas instituicoes foram os seguintes: na IURD, foram atraidos por causa da 

Teologia da Prosperidade e da promessa de alivio dos sofrimentos; da A D , por comodismo e 

transmissao familiar; da RCC, porque se sentem bem acolhidos nesta instituicao, apesar dela 

se posicionar contra as relacoes homoeroticas. 

Podemos pensar. a partir das entrevistas realizadas. que os individuos que a 

vivenciam com menor ou maior nivel de sofrimento, podendo a mesma ser classificada 

como um estigma adquirido, opcional, se aproximam da religiao em busca de mudanca 

(livrar-se disso que os desqualifica socialmente), de alivio do sofrimento (decorrente da 

discriminacao, da auto-negacao e desqualificacao), de atender a sua carencia de aceitacao e 

eventualmente de perdao (ja que a cultura religiosa constroi a homossexualidade como algo 

pecaminoso). Sendo um estigma do tipo acima defmido, a religiao e considerada uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Membro nao declarado gay da Igreja Universal do Reino de Deus - IURD 
6 1

 Membro nao declarado gay da IURD 
6 2

 Membro declarado homossexual da Igreja Catolica carismatica. 
6

 Membro nao assumido como homossexual da Igreja Assembleia de Deus - AD. 
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alternativa possivel para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cura, para a transformacao em nivel individual, e a consequente 

eliminacao das caracteristicas estigmatizante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.4 R E L A C O E S S O C I A I S DOS F I E I S H O M O S S E X U A I S C O M OS IRMAOS 

Ao perguntarmos como era a relacao deles com os outros membros das comunidades 

religiosas das quais participam os entrevistados. eles relataram que nunca tiveram 

desavencas, ou desentendimentos com os lideres religiosos das instituicoes em que 

frequentam ou com os outros fieis, porem quando pedimos para eles descreverem a relacao 

com esses coletamos respostas como as seguintes: 

- "Hipocrita por parte deles ".
 4 

- "Boa, mas com algumas reservas ",
65 

- "Nao tenho nenhuma' 

- "Quase nao tenho contato com eles "
f

" 

- "Com os jovens, boa; com os idosos (pessoas mais 

velhas), ruim.
6H 

Nos trechos acima citados podemos notar um carater geral de negatividade em 

relacao a descricao das relacoes entre gays s nao gays nas comunidades religiosas de que 

participam. Hipocrita; com algumas reservas; nenhuma: nao tenho contato, sao expressoes 

da tensao enfrentadas pelos homossexuais nas comunidades religiosas aqui focalizadas. Na 

ultima fala ha uma indicacao de uma tendencia possivel de se observar, aquela que aponta 

para uma maior aceitacao da homossexualidade pelos jovens, o que repetiria o que 

encontramos na sociedade envolvente. 

3.3.5 P R O C E S S O S D E " C U R A " 

As instituicoes pentecostais e neopentecostais tem rituais especificos para tratar o 

homossexualismo. Com base na ideia tradicional e historica da homossexualidade enquanto 

Membro nao declarado homossexual da AD do Centro. 

Membro nao declarado homossexual da AD da Periferia. 

Membro nao declarado homossexual da IURD do Centro. 

Membro nao declarado homossexual da IURD da Periferia. 

Membro nao declarado homossexual da RCC do centro. 



uma doenca, na IURD, por exemplo, para serem aceitos como membros, os homossexuais 

necessitam passar por um ritual, o qual e oferecido nos "cultos da libertacao". 6 9 

Perguntamos aos entrevistados que fazem parte da IURD se eles passaram por este 

ritual para serem aceitos como adeptos desta instituicao e como foi participar deste rito e 

quais as mudancas ocorridas dentro da instituicao depois deste acontecimento. Eles 

responderam que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-"Sim, passe i por este ritual, mas foi normal. O pastor 

somente colocou a mao sobre minha cabeca e fez uma 

oracao, e la estava eu abencoado e livre de tudo. " 

-"Quando fui libertopelo culto da libertacao, opastor 

tirou tudo de mal de mim, tirou de mim o devorador e o 

catimbo que um ex-namorado tinha feito para mim. " 

- "Eu so participei deste culto como ouvinte. Quando o 

pastor perguntou quern queria ir Id para frente eu nao 

fui, pois nao acho que devo ser liberto de algo e nao 

creio que o fato de ser homossexual se deva a uma 

possessao demoniaca, como prega a igreja. " 

-"Nuncafui a igreja nas sextas-feiras". 

As duas primeiras falas apontam para a introjecao da definicao disseminada pelas 

igrejas de que a homossexualidade e algo demoniaco, de que seria necessario ser libertado. 

Observamos a apropriacao do discurso classificativo e estigmatizante pelos sujeitos que 

seriam seu objeto, funcionando os rituais aos quais se submetem como meios deles se 

livrarem das caracteristicas socialmente desqualificantes. 

Nas duas ultimas falas, encontramos, por um lado a resistencia ao discurso negativo 

e estigmatizante, observada em alguns individuos entrevistados e uma indicacao de um 

sujeito que evita a participacao, omitindo-se da frequencia ao templo no dia em que se 

oferece o ritualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA restaurador/Wbtrididox. Talvez, o fato do entrevistado nao querer ir a sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' No Culto da Libertacao, o pastor chama o fiel homossexual para subir ao altar, em seguida pede para que o 

fiel, definido como em estado de possessao olhe para ele. Depois ele levanta os bracos e os movimenta como 

se estivesse batendo em alguem e fala para a assembleia algo como "nos, irmSos, temos que bater no diabo, 

neste espirito de pomba gira". Em seguida, ele ordena que o diabo saia daquele individuo em nome de Jesus e 

sopra no rosto do sujeito. E por fim o pastor e seus obreiros colocam as maos sobre a cabeca do fiel, o sacodem 

falando "em nome de Jesus esta maldicao foi quebrada" e pedem para que toda a assembleia bata palmas. 

107 



congregacao nestes dias com receio de ver revelada para o seu publico significativo a 

falsidade de sua fachada o que pode fazer com que este individuo torne-se umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desacreditado 

(cf. GOFFMAN, 1989). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.6 A C O E S D I S C R T M I N A T O R I A S 

Ao perguntamos se os nossos entrevistados se eles j a tinham sido vitimas de 

preconceitos ou discriminacao eles responderam o seguinte: 

GRAFICO VIII-AQOES DISCRuMINATORIAS O U PRECONCEITUOSAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• IURD 

• AD 

• R C C 

Percentagem feita em cima de 30 

sujeitos, distribuidos da seguinte 

forma: 

5 membros da AD do Centro; 

5 membros da AD da Periferia; 

5 membros da IURD do Centro; 

5 membros da IURD da Periferia; 

5 membros da RCC do Centro; 

5 membros da RCC da Periferia. 

I | r 

Periferia Centro 

A leitura de qual instituicao e mais ou menos tolerante com os homossexuais 6 dif ici l 

de fazer com base nos nossos dados, j a que oitenta porcento dos nossos entrevistados 

declaram ocultar sua orientacao sexual, o que nos coloca numa situacao dificil em termos de 

analise, j a que nao ha dados secundarios sobre a eficacia de suas representacoes identitarias 

encenadas com o objetivo da ocultacao de sua orientacao sexual. A observacao de mais 
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preconceito e discriminacao nos templos do centro do que nos da periferia urbana se 

repetem, bem como uma maior incidencia desses eventos na A D . 

Um dos entrevistados aponta para uma certa politica de negociacao com a 

estigmatizacao, jogando com a formula dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cura que algumas instituicoes religiosas 

oferecem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Quando me dizia gay era mal tratado. mas depois que 

passei pelo ritual de exorcismo e me declarei ex-gay fui 

respeitado.
7 

Mesmo nao se declarando publicamente homossexuais, os casos dos demais que 

responderam terem sido vitimas do preconceito, passando por situacoes de constrangimento 

dentro destas instituicoes, podem ser entendidos como ocasionados por uma manutencao 

falha do seu controle expressivo. De acordo com Goffman (1989) certos gestos ou 

pequenos indicios podem ter implicacoes inconvenientes para representacao do ator, pois 

estes podem exibir para o seu publico a falsidade da representacao, sua inconsistencia. 

Com relacao aos eventos de discriminacao dos individuos entrevistados que 

declararam ocultar sua orientacao sexual homossexual dentro do ambiente religioso obtemos 

os seguintes relatos os quais podem revelar as falhas nas suas representacoes realizadas com 

o objetivo geral do ocultamento de suas identidades sexuais (cf. GOFFMAN, idem): 

_ "Riram de mim por usar unhas grandes e ser delicado, 

levantaram do banco me deixaram a sos.'"
1 

- "Sempre falam perto de mim de familia hetero com 

muita alegria e de homossexualidade com desprezo."
72 

- "Os proprios irmaos comentavam sobre meus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

trejeitos 

- "Me disseram para ir a igreja nas sextas feiras a noite -

dia do culto da libertacao".
74 

- "Me olham atravessado e ficam cochichando ao meu 

respeito".
75 

Congregante da AD do Centro, auto-declarado ex-gay. 
7 1

 Homossexual nao declarado que congrega na AD do Centro. 
7 2

 Homossexual nao declarado que congrega na AD do Centro. 
7 3

 Homossexual nao declarado que congrega na AD da periferia. 
7 4

 Homossexual nao declarado que congrega na IURD do Centro 
7 5

 Homossexual nao declarado que congrega na IURD da periferia. 
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- "Fui chamado uma vez para ser padrinho de Crisma e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Pe. disse:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cuidado para nao confundir Joao com 

Maria".
16 

- "Me chamaram para uma reuniao de catequese so para 

gays, achei isso um ato discriminatorio".77 

- "Fui para uma reuniao dedicada a gays nao gostei, 

muito menos do fato de nao poder dizer a ninguem o 

que aconteceu la". 7 8 

3.4 Experiencias institucionais dentro da Igreja Universal do Reino de Deus 

A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada em 1977, na zona norte da cidade 

do Rio de Janeiro. Em menos de tres decadas se transformou no mais surpreendente e bem-

sucedido fenomeno religioso do pais, atuando de forma destacada no campo politico e na 

midia eletronica. Nenhuma outra igreja evangelica cresceu tanto em tao pouco tempo no 

Brasil. 

O principal responsavel pela constituicao desse verdadeiro imperio religioso, o Bispo 

Edir Bezerra Macedo, desde o principio, adotou a evangelizacao eletronica como carro-

chefe de sua estrategia proselitista. 

Com relacao aos individuos homossexuais da nossa amostra que congregam na 

Igreja Universal do Reino de Deus - IURD, a maioria vive em conflito entre o discurso 

emitido pela instituicao em que congregam e a forma de viverem sua sexualidade, uma vez 

que e exigencia desta instituicao a conversao - que inclui deixar de ser homossexual - , a 

mudanca no desejo, tudo como forma de facilitar a formacao de novos pastores e de acelerar 

o ingresso dos candidatos ao trabalho pastoral. 

Uma caracteristica marcante desta instituicao e o contraste com as demais igrejas 

pentecostais. A Universal abre seus templos religiosamente todos os dias para a realizacao 

de tres a quatro cultos publicos. Para manter essa "maquina" funcionando num ritmo de 

7 6

 Homossexual nao declarado que congrega na RCC da periferia 
7 7 - 7 7

 Homossexual nao declarado que congrega na RCC do Centro. 
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linha de producao, seus pastores trabalham em periodo integral, dedicando-se 

exclusivamente a denominacao. Vinculo e compromisso institucionais constituem enorme 

vantagem competitiva em relacao as outras igrejas pentecostais, cujos pastores, 

majoritariamente, exercem outras atividades profissionais. A Universal, alem disso. conta 

com o trabalho cotidiano de dezenas de milhares de obreiros voluntarios, os quais 

desempenham tarefas cruciais para garantir o bom funcionamento dos cultos e da 

evangelizacao pessoal. 

Outro fator importantissimo do acelerado crescimento da Universal consiste em sua 

acentuada capacidade de arrecadar recursos, em geral, superior as das demais igrejas. Uma 

caracteristica da corrente da Igreja Universal e a chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "teologia da prosperidade ", que 

enxerga ligacao direta entre uma bencao divina e o sucesso material do fiel. Em resumo, o 

bem-sucedido e o abencoado por Deus, e deve doar parte de sua bencao de volta a igreja, 

como simbolo de desprendimento e como tijolo na "obra religiosa". 

Com relacao aos membros homossexuais que frequentam esta instituicao, ela oferece 

solucoes magico-religiosas para sanar os problemas referentes a sexualidade, e depois os 

levam a dar testemunhos de bencaos recebidas, as quais funcionam como comprovacao 

pratica inegavel da realizacao das promessas de gracas e mdagres divinos propagados pela 

igreja. Desta forma, eles constituem mais uma vitrine da denominacao para mostrar o poder 

da Universal de derrotar o Diabo e os males causados por ele e, por meio disso, de por fim 

aos problemas materials e espirituais que afligem os seres humanos. 

Diferentemente das igrejas cujos programas enfatizam a difusao do ensino 

doutrinario, ou transmitem preponderantemente sermoes ou prelecoes teologicas, a 

Universal destaca o poder transformador de Deus na vida dos homens, exibindo 

testemunhos propagandisticos de curas. milagres, intervencoes e bencaos divinas de toda 

especie. 
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O evangelismo televisivo da IURD procura funcionar como linha de transmissao das 

atividades realizadas nos cultos publicos. convidando insistentemente os ouvintes a 

comparecerem aos cultos, eventos e campanhas da igreja. Com isso, visa atrair os ouvintes e 

telespectadores para os templos, locais em que poderao efetivamente ser persuadidos de que 

precisam ser libertos dos poderes demoniacos, de que necessitam ter um encontro com 

Cristo, de que devem obedecer a Deus e, por fim, permanecer na igreja como condicao 

necessaria para assegurar a salvacao. 

Alguns dos homossexuais entrevistados que congregam na IURD declararam que ao 

chegar nesta instituicao se submeteram as suas doutrinas, vivendo uma vida de 

encobrimento e de manipulacao de informacoes, de modo a apresentar-se dentro do 

ambiente religioso como um individuo heterossexual, enquanto vive uma vida homossexual 

fora da instituicao. 

Em relacao aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "cultos da libertacao", e interessante a participacao e os 

depoimentos dos "ex-gays", os quais se sujeitam as doutrinas religiosas e declaram mudar 

sua sexualidade de homossexuais para heterossexuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- "Se voce quiser ser bem visto e respeitado dentro da 

IURD, voce tem que passar pelo processo de libertacao, 

eles nos mandam ir participar dos cultos da sexta-feira 

para que sejamos livres do encosto de pomba gira".
7 

Essa fala indica que o individuo homossexual e vistos pelos outros membros como 

pessoas possuidas, receptaculos da Pomba-gira, uma vez que, para IURD, a 

homossexualidade e sinonimo de possessao demoniaca, de modo que para esta instituicao 

nao existe o individuo homossexual. mas o individuo em estado de homossexualidade, 

causada pelas entidades que possuiriam os individuos. 

Entrevista com um membro da IURD do centro declarado ex-gay. 
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Outra caracteristica da IURD e que a mesma procura maximizar a provisao de 

compensates concretas e imediatas neste mundo. adaptando sua mensagem religiosa 

(conteudo, forma e meios de transmissao) a vida material e cultural das massas pobres, a fim 

de prove-las de sentido. significacao do porque se encontram vivendo como vivem e 

justificacao de sua existencia numa dada posicao social, fornecendo-lhes recursos 

simbolicos e rituais para mudar subjetivamente de vida. 

Nesse intento, esforca-se para atrai-las. persuadi-las e recruta-las por meio da enfase 

na oferta e difusao de servicos e crencas magico-religiosos com forte apelo popular, da 

propaganda diuturna de testemunhos de conversao e de bencaos materials e do alto teor 

emocional dos cultos. 

E dentro desta perspective que surgem os pastores "ex-homossexuais" ou "ex-gays", 

os quais dao testemunhos de que a pregacao da IURD sobre a libertacao da 

homossexualidade e verdadeira. Mas, como fica o homossexual assumido que deseja 

continuar exercendo sua homossexualidade dentro do ambiente religioso? 

Segundo os membros da nossa amostra que se assumem como homossexuais, os 

outros fieis da instituicao os tratam com indiferenca, de modo que eles nao podem exercer a 

maioria dos cargos ou funcoes eclesiasticas. Os que declararam participar mais efetivamente 

sao chamados para desempenhar atividades como coreografo, bailarino ou cantores de coral, 

porem, nunca um trabalho que os coloque em um lugar de lideranca como o de pastor, lider 

de mocidade. obreiro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- "Sempre quis ser lider de mocidade ou obreiro, mas 

para que isso ocorra me disseram que eu tenho que 

passar por profundas modificacoes e ser batizado nas 

aguas. nao me disseram de forma direta, mas eu entendi 

que so disseram isso porque sou gay e ainda falaram 

para eu participar da coreografia ou do coro, logo eu 

que sou super desafinado e duro para danca".
8 0 

8 0

 Membro declarado homossexual participante da IURD da periferia de nossa cidade. 
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Para os homossexuais que aspirarem a um cargo de lideranca dentro da IURD, estes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ftrSO que se tomar "ex-gays" ou fingirem ser "ex-gays", o que os coloca em uma situacao de 

intenso conflito entre sua identidade real e sua identidade disfarcada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- "Quando eu era membro da IURD ia para o templo 

muito aflito, pois tinha receio de que os outros 

membros percebessem que eu nao era um ex-gay e que 

aquele ritual nao tinha servido de nada! Entao eu vivia 

me vigiando para nao apresentar atos falhos, pois eu 

queria muito ser o lider da mocidade, mas a pressao foi 

tanta que achei melhor sair da igreja".
8 1 

Outro ponto bastante relevante e o extremo grau de desconforto pelo qual passa o 

individuo homossexual quando se apresenta dentro da instituicao religiosa como um sujeito 

heterossexual, pois ele vive em constante receio de ter sua homossexualidade desvendada. 

Dentro do ambiente religioso. a Universal sincretiza crencas, ritos e praticas com 

intuito de erradicar a homossexualidade dentro da sua instituicao, uma vez que para IURD a 

ve como um estado de possessao demoniaca. Devido a esta crenca, ela faz uso de diversos 

rituais, tais como "sessao espiritual de descarrego", "fechamento de corpo", "corrente da 

mesa branca", retira "encostos", desfaz "mau-olhado", asperge os fieis com galhos de arruda 

molhados em bacias com "agua benta" e sal grosso, substitui fitas do Senhor do Bonfim por 

fitas com dizeres biblicos, evangeliza em cemiterios durante dia de Finados, oferece balas e 

doces aos adeptos no dia de Cosme e Damiao. A adocao desses ritos e praticas constitui 

estrategia proselitista deliberada, que tem sido mantida intensificada e ate diversificada, em 

razao de sua eficacia. 

Na Universal, muitas estrategias sao usadas para "despertar a fe das pessoas", ou 

para convence-las de que a igreja prega um Evangelho de poder, que, alem de verdadeiro, 

"funciona" na pratica. As "sessoes espirituais de descarrego", criadas no limiar do novo 

milenio. constituem um de seus mais recentes e populares experimentos sincreticos. Como 

8 1

 Ex-membro declarado ex-gay que congregava na IURD do centro de nossa cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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se pode perceber, nao se trata propriamente de culto a Deus, mas de "sessao" dedicada a 

expulsao de encostos ou demonios. 

E dentro de todo este simbolismo religioso que o individuo homossexual convive e 

sente-se forcado a viver segundo as regras da instituicao, para nao ser rotulado como um 

individuo que traz consigo a incorporacao do mal, do demoniaco. E dentro desta perspectiva 

que muitos homossexuais omitem sua sexualidade dentro da instituicao, para nao terem de 

se submeter aos rituais de exorcismo. os quais os expoem comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aberracdes. 

Podemos entender a omissao da orientacao sexual tambem como uma forma de 

resistencia, uma vez que e atraves da ocultacao e da representacao de uma falsa identidade 

que o homossexual consegue a aceitacao e o respeito dos demais membros da instituicao 

religiosa na qual convivem, podendo, inclusive, ocupar cargos de prestigio dentro dela. 

Segundo os membros homossexuais da IURD que entrevistamos, a relacao com os 

outros membros e difici l , mesmo quando nao ha a auto declaracao da sua orientacao sexual 

Segundo eles, o maior problema, seria o preconceito e a falta de informacao dos demais 

membros sobre a homossexualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-"Minha relacao com os outros membros da igreja e um 

pouco complicada. pois apesar de nao assumir minha 

homossexualidade sempre ouco indiretinhas e 

castracoes sobre meu jeito de sentar, de falar, de 

pentear o cabelo, se coloco gel percebo que eles ficam 

me apontando pro outros, e muito chato mesmo". 

-"Nao me assumo como gay na IURD mas sou tratado 

como um, eles ficam rindo dos meus trejeitos, diz que 

homem nao pode fazer as sobrancelhas, nem ter as 

unhas compridas, nem usar calca apertada, apesar que 

nao acho que minhas calcas jeans sao apertadas, mas 

eles falam assim mesmo, acho ate que eles inventam 

algo para poder falar, e e porque e um povo que deve 

tratar os outros como irmaos imagine se nao tivessem". 
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Como ja afirmado anteriormente, podemos perceber que nem sempre a nao-

declaracao significa a ausencia de discrepancia entre a identidade virtual e realzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf. 

GOFFMAN, 1989). ja que trejeitos e padroes desviantes de masculinidade sao expressos 

pelos individuos homossexuais que congregam na IURD. 

Para compreender o ambiente enfrentado pelos homossexuais declarados na IURD. 

vejamos o desabafo de um ex-membro. que participou dos rituais de libertacao para deixar 

de ser homossexual: 

-Meu nome e Sou homossexual em processo 

de libertacao na IURD. Hd I ano e meio estou na 

guerra. Resolvi tomar vergonha na cara e me firmei 

com Cristo Jesus. Ano passado, em 2009, tinha me 

afastado da IURD e, nesse periodo, voltei as minhas 

praticas homossexuais; voltei a praticar coisas piores 

do quefazia antes. Certo dia, estava eu na "pegacao"*
2 

no banheiro publico da rodovidria de minha cidade. De 

repente, olho pro lado e vejo um homem de terno 

(roupa de pastor). Eu, como nao temia a Deus, nem 

tampouco tinha nenhum compromisso com Ele e 

sabendo eu que estava cheio de demdnios, achei ate 

interessante ter uma experiencia sexual com um 

"pastor". Aproximei-me dele e comecamos a nos pegar 

e, como ali era um banheiro publico e movimentado, 

nao dava para fazer muita coisa. Entao, perguntei 

aquele homem: - Voce e obreiro?. -Nao, (riso sem 

graqa) sou Pastor, respondeu ele. Em seguida, 

indaguei-lhe: -Da Universal? (Eu estava doido pra ser 

da Universal, so pra poder falar mal). -Nao, da 

Mundial, replicou Entao, ele saiu e eu fui atrds dele. 

Estava eu totalmente possuido pela Pomba-Gira e 

perguntei: - Voce tem local?. — Nao, disse ele, 

acrescentando que tinha que voltar pra Igreja, pois 

havia de se reunir com outros pastores. Nao me dei por 

satisfeito. Eu queria ele!. De repente, ele ficou 

assustado e me disse (apontando) que a sua mulher e 

sua filhinha de colo estavam vindo na nossa direcao e 

falou-me que, depois da reuniao, voltaria pra gente 

continuar a "pegacao". Eu, insatisfeito. fiquei olhando 

ele beijar a mulher e seguir para igreja, na maior 

falsidade. Fiquei mais doido ainda. Entrei na Igreja e 

sentei Id no fundo. Vi ele pegar um dleo e ungir uma 

senhora e orar pela vida dela!. Fiquei irado. Nao que 

eu tivesse razao, mas ele sim tinha um compromisso 

com Deus e estava enganando as pessoas (fiquei com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E como os homossexuais chamam a paquera com outros homens. 
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do daquela senhora). Send uma revolta, poxa vida! Por 

que enganar as pessoas?Pra que ser Pastor? Por que 

ser uma coisa que nao e? Hipocrisia... E entao, ele 

terminou a oraqdo e eu fiquei olhando bem pra cara 

dele. Ele se assustou quando me viu ali sentado 

olhando pra cara dele (ficou sem graqa, nao sabia o 

que fazer). Fiquei encarando. Ele nao olhava no meu 

olho. Fiquei Id observando. Fez ele uma reuniao com 

os obreiros e logo que terminou, eu falei: -Preciso 

conversar com voce!. A gente ficou conversando como 

se eu fosse um membro da igreja, para os outros, e 

claw. Perguntei-lhe: -Por que voce faz isso? Ele disse 

que Deus um dia vai libertd-lo dessa situaqao (acho 

que pra ele Deus vai libertd-lo sem ele tomar nenhuma 

atitude. Mdgica?!) 

Falou que era casado, tinha uma filha e que desde 

crianqa tinha experiencia homossexual. Ele, entao, 

perguntou sobre minha vida. Disse-lhe que jd havia 

tentado me libertar, mas sem sucesso e que, no 

momento, estava afastado. Perguntou -me em qual 

Igreja teria tentado me libertar. Disse-lhe que na 

UNIVERSAL. Entao, ele comeqou a falar mal, disse que 

jd foi obreiro de la e que saiu porque tinha muita 

"sacanagem" , roubos, mentiras etc, etc, etc Logo 

veio a me convidar a participar das reunioes da 

MUNDIAL. Deu-me um jornalzinho e falou muito mal 

da UNIVERSAL. Bom, gente que nao presta tem em 

todo lugar!!. Poderia ser homossexual, mas nao bobo. 

Creio que Deus abriu meus olhos e aquelas palavras 

dele nao entram no meu coraqao. Realmente, o povo 

fala mal da IURD, mas eu vejo Deus cuidando dessa 

obra. Pode haver sim, gente que nao presta, mas DEUS 

LIMP A, assim como fez tirando ele da UNIVERSAL e o 

colocando na MUNDIAL. Isso que contei foi real. 

Fiquei ate meio com medo de relator este caso, pois se 

trata da minha intimidade e muitas pessoas podem me 

julgar mal. Eu nao sou santo, jd errei muito e ainda 

erro, nao sou perfeito. Espero que Deus me liberie, 

definilivamente, desses desejos. Nao efdcil! Se possivel 

orem por mim. Ate agora estou firme na fe. Nao posso 

mais cair. Chega! Abraqos! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E interessante observar a adocao do vocabulario da IURD em relacao a cura e o 

reconhecimento da instituicao enquanto lugar em que essa cura pode ser buscada, 

encontrada. quando o rapaz diz "Espero que Deus me liberte definitivamente desses 

desejos ". 

Segundo alguns pesquisadores (GOFFMAN, 1982; N A T I V I D A D E , 2004). o estigma 

pode trazer uma serie de consequencias negativas para quern o carrega, pois quando ele e 
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muito forte ou negativo, membros do grupo-alvo tendem a aceita-lo ou incorpora-lo a sua 

auto-imagem. Desta forma, esse preconceito sexual internalizado pode ir desde os 

questionamentos sobre seu proprio valor como individuo, ate o odio por si mesmo. Nos 

casos daqueles que sofrerem algum tipo de discriminacao ou violencia, eles tendem a 

colocar a culpa em si mesmos (pois acreditam que mereceram o castigo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 A vivencia de homossexuais na congregacao Assembleia de Deus 

Segundo as entrevistas com os fieis homossexuais que congregam em uma A D 

central, percebemos que essa instituicao se apresenta mais fechada a seus adeptos 

homossexuais que as suas instituicoes que se localizam na periferia de Campina Grande. 

Quando perguntamos se eles ja foram vitimas ou se ja foram alvos de atos 

preconceituosos ou discriminatorios dentro da instituicao, percebemos uma dissonancia 

entre as respostas dos individuos que congregam em instituicoes que se situam no centro da 

cidade e bairros centrais. para os que sao membros das instituicoes que ficam em bairros da 

periferia da cidade. Isso pode ser entendido como os efeitos de um hierarquizacao que 

coloca os templos do centro da cidade como superiores aos dos bairros. sendo portanto a 

participacao em suas atividades objeto de maior exigencia e vigilancia. como ja mencionado 

acima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- "Sim, jd fui vitima de preconceitos dentro da Igreja 

em que congrega, pois apesar dos outros fieis nao 

terem o conhecimento de minha orientacao sexual, eu 

sempre os vejo comentando sobre os meus "trejeitos ", 

motivo este pelo qual nunca cheguei a exercer nenhum 

cargo dentro da igreja, so por causa do meu jeito 

dengoso de ser 

- "Nao, nunca sofri nenhum preconceito na minha 

congregacao. Para voce ter uma ideia, todos sabem 

que sou "gay" e, mesmo assim, desempenha na minha 

instituicao a funcao de coredgrafo e regente do coral. 

8 3

 Membro da Igreja Assembleia de Deus Central. 
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Minha relacao com os outros fieis e 100% religiosa, 

cheia de auto-respeito e consideracao uns pelos 

outros. •** zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com relacao a Igreja Assembleia de Deus que se localiza nas periferias da cidade de 

Campina Grande-PB, percebemos que o nivel medio de escolaridade dos membros 

homossexuais que congregam nestas instituicoes e o relativo ao ensino fundamental, 

enquanto os fieis homossexuais que congregam nas congregacoes centrais possuem 

graduacao completa. 

Nas instituicoes da periferia de nossa cidade percebe-se uma carencia muita grande 

de individuos que tenham dons artisticos, de modo que os individuos que os tem sao 

valorizados independentes de sua orientacao sexual (ver grafico V I I ) 

Quando estes individuos passam pelo que os membros da instituicao chamam de 

"processo de libertacao", o qual consiste no abandono da vida mundana e de sua 

homossexualidade, eles comecam a ocupar, dentro da instituicao, funcoes de maior prestigio 

chegando ate a serem pastores. 

- "Quando comecei a congregar era visto com certo ar 

de desprezo, mas depois que passei pelo ritual de 

exorcismo e me declarei como ex-gay dentro da igreja, 

as coisas mudaram. Comecei a estudar teologia para 

que a posteriori eu tenha meu proprio rebanho ",
85 

Nos discursos e praticas do campo religioso convivem diferentes tendencias que 

asseguram a possibilidade de reestruturacao da orientacao sexual desviante - desde os cultos 

de libertacao, que prometem "expulsar demonios" e "curar" pessoas com esse tipo de 

"problema espiritual", aos aconselhamentos pastorais que oferecem "ajuda" para quern 

deseja "abandonar a homossexualidade" ( N A T I V I D A D E , 2003a; 2003b). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 4

 Membro da Igreja Assembleia de Deus de um bairro da periferia de Campina Grande. 
8 5

 Membro da AD do centro, o qual no final do ano de 2010 abriu sua Igreja, atuando como pastor. 
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Na fala do pastorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ex-gay acima percebemos a sinalizacao das Comunidades 

pentecostais para a possibilidade de libertacao espiritual no ambito da sexualidade (cf. 

N A T I V I D A D E , 2003a; 2003b), de modo que e a reproducao do discurso do sujeito que 

fornece para iniciativas evangelicas as bases para elas sejam fortemente marcadas por uma 

perspectiva interventiva sobre a sexualidade. 

86 

Com excecao do caso de Andre que congrega na Assembleia da periferia citado 

acima, dentro de toda a nossa pesquisa nao apareceu nenhum individuo homossexual que 

exerca, dentro da instituicao em que ele congrega, um cargo de lideranca como pastor, 

obreiro. lider de jovens, etc. 

O fato mais comum dentro destas instituicoes e o caso do sujeito homossexual 

encobrir e manipular sua identidade real dentro da sua igreja, fingindo ser um individuo 

heterossexual. chegando ate a assumir uma relacao amorosa (namoro) com individuos do 

sexo oposto, de preferencia garotas que congregam na mesma igreja. Nesse tipo de situacao, 

os homossexuais exercem um controle estrategico sobre sua imagem, com a intencao de 

evitar que sua identidade real perturbe suas relacoes sociais. 

- "...para que as pessoas da minha Igreja nao me vejam 

como gay, eu fiz o seguinte comecei a namorar uma 

colega da Igreja, o que foi e e muito fdcil, pois as 

garotas da igreja sao muito recatadas e so beijinho de 

selinho e pronto! Voce nao e identificado para os 

outros como homossexual e ainda e visto como um 

rapaz respeitador".
H

' 

Goffman (1989) fala-nos que a manipulacao da informacao oculta o que torna o 

sujeito desacreditado, isto e, o encobrimento faz com que os sujeitos que tenham um estigma 

em particular tente disfarca-lo nas interacoes sociais. Alem disso, uma das caracteristicas de 

encobrimento do estigma levantada por Goffman e a informacao social. Segundo este autor 

{idem), a identidade social daqueles com quern o individuo esta acompanhado pode ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 6

 Andre e um nome ficticio usado para resguardar a identidade do sujeito entrevistado. 
8 7

 Membro homossexual nao declarado da AD do Centro de nossa cidade. 
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usada como fonts de informacao sobre a sua propria identidade social,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nos casos dos 

individuos homossexuais. o namoro ou casamento com uma mulher faz com que sua 

identidade sexual transmitida para a sociedade passe de homossexual para heterossexual. 

Outro ponto relativo a essa instituicao. pelos menos aqui em Campina Grande, e que 

a A D , atualmente, encontra-se associada a V I N A C C 8 8 , que se coloca ostensivamente contra 

a homossexualidade e principalmente contra o Projeto Lei (PLC 122/2006), que ganhou 

grande visibilidade junto aos que lutam pelos direitos dos G L B T T T 8 9 . 

A V I N A C C desenvolve, anualmente, palestras e debates sobre a familia e o 

casamento heterossexual em um projeto, que eles denominaram de "Projeto Jonas". Aquele 

mesmo projeto que, no ano de 2007, espalhou "outdoors" pela cidade de Campina Grande-

PB, os quais exibiam a seguinte frase: "Homossexualismo - E fez Deus o homem e a mulher 

e viu que era bom". Esse fato incomodou varios homossexuais, que por meio da AHCG 

entraram na justica e pediram a retirada dos "outdoors" da cidade. Como resultado, foi 

retirado o termo homossexualismo. 

Como se sentem e se comportam os homossexuais que congregam nesta instituicao e 

participam do "Projeto Jonas?" Segundo membros homossexuais que participam deste 

projeto, os outros membros dele nao teriam conhecimento da sua orientacao sexual, e nem 

tampouco que eles fazem parte da AHCG. 

Segundo nossos entrevistados, os lideres de sua congregacao nomearam de "ditadura 

gay" o movimento politico dos homossexuais pelos seus direitos. de modo que, nos cultos 

desta instituicao este assunto sempre e utilizado nas pregacoes. "-Nos cultos, os pastores 

pregam que a ditadura gay e uma ameaca a liber dade de expressao para os religiosas
90 

As igrejas Assembleia de Deus da cidade de Campina Grande-PB reproduzem o 

discurso de lideres, tais como os do pastor Silas Malafaia. sobre a homossexualidade. Esse 

88

 Visao Nacional Para a Consciencia CristazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (VINACC). 
8 9

 GLBTTT - Gays, Lesbicas. Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgenicos. 
9 0

 Membro homossexual da Igreja Assembleia de Deus. 
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ministro religioso defende que o homossexualismo ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pecado. De acordo com um dos nossos 

entrevistados, ao assumir-se, dentro da igreja, como homossexual, um dos primeiros 

presentes que ele ganhou foi um D V D do referido pastor, cujo conteiido se referia ao 

homossexualismo: 

- "Nunca me send tao humilhado. No primeiro 

momenta, fiquei feliz por ganhar um presente, mas 

quando vi a capa do DVD com o titulo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Homossexualismo, Aborto, Celulas-Tronco - A 

Verdade Que Voce Precisa Saber ", senti-me muito mal, 

percebi que todos na igreja olhavam para mim e me 

reprovavam e que tudo isto acontecera porque eles 

sabiam que eu era homossexual. Quando cheguei em 

casa e assisti ao DVD, cujo conteiido tratava-se de 

discursos homofobicos, conclui que quando me 

olhavam na igreja repetiam para mim tudo o que o 

pastor Silas Malafaia falara naquele DVD. Depois 

daquele dia nunca mais voltei a igreja ".
91 

Com relacao aos fieis que se assumiram como homossexuais e continuam dentro da 

instituicao, estes vivem estigmatizados, sendo vistos como individuos que ainda nao foram 

tocados por Deus e que ainda vao ser libertos do "vicio" no momento determinado pelo 

Criador. 

- "Percebo que as pessoas ainda nao me aceitam 

totalmente. Outro dia escutei outros dois membros 

dizendo que eu ainda tinha jeito de homossexual, 

porque Deus ainda nao me liberlara do meu "vicio", 

que o homossexualismo e como dlcool, drogas ou 

cigarro; que devemos ser tocados por Deus para 

sermos libertos ".
 92 

Atraves dos relatos dos membros e ex-membros homossexuais da A D , podemos 

perceber o que Goffman (idem) denominou de processo de mistificacao, quando ocorre que 

Ex-membro homossexual da Igreja Assembleia de Deus. 

Membro da Assembleia de Deus entrevistado. 
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alguem fracasse em regular as informacoes emitidas para os espectadores sobre assuntos que 

os envergonham perante os demais membros 9 3 

Outra caracteristica bastante forte, dentro dos templos da Assembleia de Deus, e a 

difusao dos textos do MOSES 9 4 , em que se apresentam conviccoes preconceituosas a 

respeito do homoerotismo. Esses elementos podem explicar o que leva os membros 

homossexuais da A D a viverem uma dupla vida, que varia entre a lealdade aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu individual 

e ao eu coletivo. 

- "Bom, sou nascido numa familia crista tradicional e 

protestante. Desde novo sempre fui da igreja, fiz 

inclusive semindrio teologico. Mas, desde crianca, 

sinto atragao por homens e isso sempre foi um peso 

muito grande pra mim, pelo fato de nunca ter podido 

falar nada disso com alguem e, pelo fato dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA minha fe 

crista tambem. Sinto muito desejo de poder abracar 

outro cara, senti-lo, entende? Mas nao concordo com a 

atitude de criticar a igreja. Eu creio na Biblia e temo a 

Deus. Mas, tambem, tenho muita clareza quanto ao que 

sinto, que e muito real. Na minha familia, ninguem sabe 

que sinto esse tipo de atracao. Nem sei qual a reacdo 

que eles teriam. Nem quero saber. Tenho 33 anos e jd 

pensei muitas vezes em me casar. Mas hoje, nao penso 

mais, porque nao acho justo me casar com uma mulher 

e no fundo nao desejd-la, mas sim a homens; e isso 

seria mais do que traicao, seria canalhice. Nao faria 

isso jamais com uma mulher. Na verdade, nao sei 

porque estou te falando tudo isso, mas acho que e pelo 

fato de nao ter ninguem pra desabafar. Isso e bem 

sufocante. Nao e fdcil guardar algo tdo forte. Eu creio 

em Deus e queria muito poder continuar servindo a 

Ele. Mas, o que fazer quando tenho que ou me ocultar, 

ou entao cair for a da igreja? Isso so ele pode decidir. 

So espero que elefaca a escolha certa". 

Percebemos que, alem da dificuldade de comunicacao dentro do ambiente religioso, 

estes individuos tambem vivem uma dupla personalidade dentro dos seus lares, pelo fato de 

pertencerem a familias protestantes. o que os leva a duplicidade identitaria desde muito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Ver o conceito de mistificacao no Capitulo 2 
9 4

 MOSES - Movimento pela Sexualidade Sadia. Textos disponiveis em 

http://novaconciencia.multiply.com/item/259 
9 5

 Homossexual, membro da Igreja Assembleia de Deus. 

http://novaconciencia.multiply.com/item/259


cedo, representando uma opcao sexual heterossexual e tentando convencer os outros de que 

sua representacao e verdadeira. 

Alem do mais, entrevistados declararam que percebem que existe, sobre eles, depois 

que se declaram "ex-gays", uma crenca de que eles foram realmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA libertos, mas que ainda 

possuem resquicios de sua identidade anterior, isto e, os individuos ex-gays que agora se 

declaram heterossexuais, ainda apresentam na voz, o corpo ou caracteristicas de 

homossexual. pelo fato de ter vivido muito tempo sob influencia do mal e que com a forqa 

do poder de Deus eles perderao estas marcas. Esta compreensao que os membros 

heterossexuais teriam resultaria em uma certa tolerancia para com os recem libertos. 

-"Depois que passei pelo processo de libertacao 

continuei na igreja com os mesmos trejeitos, mas agora 

estas eram vistas diferentes. Ouvia as pessoas dizendo 

que os outros membros iinham que ter paciencia 

comigo, pois eu ainda apresentava certos jeitos por ter 

passado muito tempo sendo gay".
96 

Outro fato interessante e o discurso criado por estes membros homossexuais para 

convencer os outros que eles realmente mudaram de vida. Este discurso e apresentado 

quando os mesmos sao chamados para dar seu testemunho
9

'', o qual vem acompanhado de 

forte representacao dramatica cheia de manipulacao das impressoes. 

- "Sou membro da AHCG, mas minha familia e amigos 

nao sabem da minha condiqao homossexual. Estou lhe 

contando este fato, pois voce me prometeu que minha 

identidade nao sera revelada. Na minha igreja sou 

sempre chamado a dar meu testemunho, principalmente 

quando ocorre culto de pregacdo sobre a familia. O 

meu testemunho de vida e mais ou menos assim: -Aos 8 

anos tive certeza de que era homossexual. Enquanto 

meus amigos brincavam de carrinho, eu me divertia 

mesmo com as bonecas. Foi nessa epoca, tambem, que 

comecei a dancar imitando a cantora Gretchen. Apesar 

de sempre me mandar parar de danqar — nunca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 6

 Membro homossexual da AD da periferia. 
9 7

 A expressao dar o testemunho refere-se a um relato de vida feito por um individuo que ere que teve sua vida 

modificada por intervencao divina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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obedeci —, minha mae nao desconfiava da minha 

homossexualidade. Aos 19 anos passei a andar com 

gays e a freqiientar as casas deles. Ainda. assim, minha 

mae nao acreditava que eu fosse homossexual. Um dia. 

meu irmao disse a ela que achava que eu era gay. Um 

jovem que frequentava a mesma igreja que minha mae 

contou-lhe que havia me visto na casa de um rapaz gay. 

Nesse dia, meus pais tiveram a certeza de que eu era 

homossexual. Jd era madrugada quando cheguei em 

casa, mas minha familia estava acordada, me 

esperando. A hora da verdade tinha chegado. Meu pai 

veio para cima de mim e perguntou se eu era gay. Eu 

disse que nao. Ele comecou a me hater dizendo "Voce e 

gay, voce e gay". Depois dessa surra, resolvi assumir 

de vez minha homossexualidade. Com o tempo, eles 

foram se acostumando e tiveram de me aceitar, mesmo 

sem concordar. A cada dia, eu ficava mais a vontade 

com meus amigos gays. Eles me apelidaram com um 

nome feminino, nome que passei a usar no dia-a-dia. 

Decidi, entao, transformar meu corpo. Fiz aplique no 

cahelo e comecei a usar onociclo injetdvel. Esse 

hormonio feminino estimula o desenvolvimento, em 

homens, de caracteristicas femininas, como seios e 

humhum maiores. Assim que os meus peitos comecaram 

a se desenvolver, passei a ir a praia de hiquini. Minha 

mae insistia para que eu frequentasse a igreja 

evangelica. Mas, apesar de eu sempre ter alimentado o 

temor a Deus, nao o aceitava. Foi quando um amigo 

me levou para um culto da Igreja Assembleia de Deus e 

Id ouvi o meu pastor dizendo "Aqui, existe um jovem 

que Deus esta transformando hoje. Venha e O aceite 

como o unico Salvador da sua vida".Entao, resolvi me 

converter. Com 31 anos, resolvi cortar meu cabelo. A 

partir dai, comecei a me sentir estranho. Eu me olhava 

no espelho e ficava incomodado com o contraste entre 

o meu rosto masculino e meu corpo afeminado. Foi 

entao que comecou a minha transformacao. Cinco dias 

depois de cortar o cabelo, decidi que faria uma 

cirurgia para retirar os seios. Depois. este mesmo 

amigo me visitou e quis me apresentar a cunhada dele, 

Eu e ela nos tornamos amigos. Um dia, ela 

foi ate minha casa e ficamos conversando no meu 

quarto. Ela me disse "Pense em Deus, pois voce e 

homem ". Mas, o "inimigo" botava em 

minha boca que nao, que eu nao iria conseguir. E ela 

me falou mais uma vez "Pense em Deus e feche seus 

olhos ". Entao, fechei os olhos, e nos transamos. Foi a 

minha primeira relacao sexual com uma mulher. Desde 

entao, so me relaciono com ela. Quando eu era gay, 

nao conquistei nada. Meses depois, eu estava casado, 

certo de que nao me sentia mais atraido por homens. 

Hoje, olho para o passado e eu me arrependo de tudo 

que vivi. Agora, estou feliz reconstruindo a minha 

historia. 

Minha mulher esta a espera do nosso primeiro filho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que se chamard Sara ou Samuel. Sou uma pessoa feliz. 

Eu e minha esposa somos servos do Senhor. Antes, eu 

vivia de ilusao. Agradeco a Deus pela mudanca. Agora 

tenho tudo e valorizo cada uma das minhas conquistas. 

Deixei a prqfissdo de caheleireiro. Vivo de pequenos 

bicos, trabalho como obreiro e, atualmente, estou 

fazendo o curso de teologia para ser pastor. (No final, 

todo mundo aplaude). Olho para minha esposa e vejo 

em seus olhos que ela acredita que tudo que falei e 

verdade. E nesse momenta que me vanglorio por 

dentro, pois eu sei o quanto bom ator eu sou para fazer 

com que todos acreditem em mim. Dessa forma, agrado 

a sociedade, a minha familia e ainda vivo minha 

homossexualidade ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir do relato acima, pudemos verificar, na pratica, a teoria da dramaturgia 

proposta por Goffman, segundo a qual, por exemplo, o ator social representa tanto para sua 

familia. como para sua instituicao religiosa, uma identidade heterossexual, em termos de 

orientacao sexual, de modo que sua homossexualidade seja vivida em segredo, sendo 

conhecida somente por aqueles que prometem guarda-lo, para que o mesmo nao se torne um 

sujeito desacreditavel (cf. GOFFMAN, 1989). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Os individuos homossexuais e os grupos carismaticos catolicos 

Os membros homossexuais que fazem parte do Movimento Catolico Carismatico 

tem um tratamento diferente dos que congregam nas instituicoes protestantes, pois nao sao 

obrigados a passar por cultos de exorcismo. sendo orientados & fazer terapias. 

De acordo com o relato de um membro homossexual do Movimento Carismatico 

Catolico, participante do grupo Unidos em Cristo, o encaminhamento de homossexuais para 

terapias religiosas nao e um fato recente. Conta ele que quando estudava no colegio das 

Damas em Campina Grande-PB, seus pais foram chamados pelo SOR (Servico de 

Relato de um membro homossexual da AD, o qual se declara ex-gay dentro da instituicao que ele freqiienta. 
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Orientacao Religiosa) e orientados a procurarem terapia psicologica para seu fdho, uma vez 

que, segundo os orientadores daquele colegio, ele apresentavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afeigdes femininas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- "Sempre estudei no Colegio das Damas e nunca 

ninguem tinha me apontado como homossexual. Mas 

quando fazia o segundo ano do ensino medio a SOR 

(Servico de Orientacao Religiosa) mandou que no 

proximo dia de aula eu deveria vir para a escola 

acompanhado dos meus pais. Neste dia nao assisti 

aula. O coordenador religioso dissera para meus pais 

que eu apresentava na escola caracteristicas 

afeminadas e que deveria fazer terapia com um 

profissional, um psicologo. Interessante e que naquele 

momento eu ainda nao tinha conhecimento de que eu 

era homossexual. So me aceitei como tal apos a 

terapia. As vezes, vou ao colegio das Damas ver a 

missa na capela que tem Id, mas ninguem me proihe de 

entrar e assistir , apenas nao permitem que eu coma a 

Hostia. Atualmente sou membro da igreja Catolica 

Carismatica Pio X, mas Id ninguem tem certeza de que 

sou homossexual". 

Os grupos carismaticos catolicos seguem as Doutrinas da Igreja Catolica tradicional, 

apresentando algumas caracteristicas semelhantes as Igrejas protestantes, como o fato de nao 

terem imagens dentro das instituicoes e de acreditarem no batismo pelo espirito santo e na 

glossolalia. 

Em relacao a homossexualidade, a igreja Catolica Carismatica apresenta-se como 

uma instituicao que acolhe o homossexual, apesar de ser contra a pratica da 

homossexualidade e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Segundo o discurso desta 

instituicao religiosa, os individuos homoeroticos sao bem vindos, desde que nao continuem 

tendo relacoes homossexuais. Isso equivaleria a uma aceitacao vinculada a negacao 

identitaria na pratica. 

De acordo com um de nossos entrevistados. cuja homossexualidade e conhecida por 

todos, ele nos relata que ja foi vitima de preconceitos dentro da Igreja. Segundo ele, ocorreu 

o seguinte fato dentro da Igreja Carismatica Catolica, localizada na periferia de nossa 

cidade. 
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- "Eu participo da igreja como coralista e cantor de 

salmos. Em uma das missas eu fui convidado pra ser 

padrinho de "Crisma"
w

 de um dos crismandos e, 

naquele momento, o padre da paroquia disse para o 

crismando que me convidou: -"cuidado para nao 

confundir Joao com Maria". Padre V... so fez este 

comentdrio porque sou homossexual". "'"J
1

" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com os fieis homossexuais que frequentam uma paroquia em que existe o 

movimento carismatico, no Centro de Campina Grande, tanto seu acolhimento dentro desta 

instituicao como sua relacao com os outros fieis heterossexuais sao mais amigaveis que nas 

instituicoes que se localizam nas periferias de nossa cidade. 

- "Minha acolhida na Igreja foi boa, porem, evasiva. E 

os outros membros da igreja se apresentam de forma 

amigdvel e toleranle ".
102 

-"Foi uma acolhida muito aberta ao didlogo. As 

pessoas me trataram normalmente. Na instituicao em 

que frequento tenho amigos e eles conversam muito 

comigo, apesar de nao saberem da minha orientacao 

sexual". 

-"Minha acolhida foi muito boa, mas eles nao 

aceitavam o relacionamento homossexual, so nao 

gostavam desta parte, por isso eu tinha uma relacao 

boa com os outros membros da igreja. so nao me sentia 

completamente a vontade ". 

-"Minha acolhida foi boa, embora eu ache que as 

igrejas deveriam acolher as pessoas, de modo a tornar 

o ambiente religioso ainda mais agraddvel para seus 

fieis. Apesar de nunca ser maltratado, nao tenho uma 

ligacao muito grande com os outros fieis, este e um dos 

principals motivos que me fizeram me afastar da 

Igreja".
1

"
5 

- "Minha acolhida foi tranquila, mas acho que foi so 

porque as pessoas nao sabiam dos desejos que tenho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos sacramentos da igreja catolica, o qual acredita-se ser a confirmacao do batismo. onde o crismado 

recebe os dons do Espirito Santo. 
1 0 0

 Membro homossexual da RCC. 
1 0 1

 Esse entrevistado contou que deixou de frequentar a igreja depois do fato ocorrido. Apos um mes da 

entrevista, teve um infarto fulminante e morreu. em seu ambiente de trabalho. Atualmente, o Padre da 

Paroquia em que ocorreu tal fato deixou a batina e casou-se com uma garota de 15 anos, a qual encontrava-se 

gravida dele, fato que nos impossibilitou de entrevistar o padre. 

102-102-103 ]viemh>ros homossexuais da Instituicao Carismatica Catolica localizada no Centro de Campina 

Grande. 

Ex-membro homossexual da Instituicao Carismatica Catolica localizada no Centro de Campina Grande. 
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Com relacao a minha aproximacao com os demais 

fieis, ela e pequena, pois tenho pouco contato com eles 

e nutro apenas relacao com uns poucos amigos ".
106 

-"Quando visitava a igreja sempre fui recehido com 

repressao. Hoje, depois de membro, ja riram de mim 

por causa das minhas unhas grandes e por ser 

delicado. Outro dia se levantaram do banco e me 

deixaram sozinho ".
107 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das coisas que nos chamou a atencao e o fato dos individuos homossexuais 

serem vitimas de preconceitos homofobicos dentro destes estabelecimentos e continuarem 

frequentando essas instituicoes. 0 que elas fornecem para que estes individuos continuem as 

frequentando, embora sendo vitimas de preconceito? Quais os beneficios ou importancia de 

participar de uma instituicao religiosa ocultando sua identidade relativa a orientacao sexual? 

De acordo com nossos entrevistados, participarem da religiao Catolica e muito 

importante, visto que eles nasceram e cresceram seguindo esta doutrina e que o fato de 

serem homossexuais nao justifica a mudanca de religiao para uma religiao que os aceitem, 

como por exemplo, as religioes Afro, uma vez que estas seguem crencas diferentes das que 

estes sujeitos tem desde da sua infancia. 

- "Quando nasci, meus pais eram catdlicos e me 

levavam todos os domingos para assistir a santa missa. 

Na igreja catolica me batizei, fiz primeira comunhao e 

me crismei. Somente agora, depois de 27 anos, assumi-

me como gay. Acho errado ter que mudar de religiao 

para uma a qual eu nao a reconheco como verdadeiro, 

so pelo simples fato dela aceitar relaqoes 

homossexuais. A igreja Catolica Apostolica Romana e 

muito hipocrita, pois sabemos que dentro dos 

seminarios ocorrem relaqoes homossexuais, assim 

como em algumas igrejas onde os padres tem relaqoes 

homossexuais com seus coroinhas. Eles sao 

106-106zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iviembro homossexual da Instituicao Carismatica Catolica localizada em um bairro periferico da cidade 

de Campina Grande. 
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homossexuais e tem estas relaqoes dentro da religiao e 

nao querem que agente tenha. Isto e um absurdo ".
m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentro da Igreja Catolica Carismatica tambem observamos aqueles que concebem, 

depois de certo tempo dentro da religiao, a homossexualidade como algo que deve ser 

erradicado de sua vida. Atualmente, a Igreja Catolica propoe encontros mensais para os 

jovens homossexuais que frequentam sua instituicao, os quais tem como titulo "Religar os 

Homossexuais com a fe catolica", nos quais estes individuos sao catequizados e instruidos a 

respeito do tema Homossexualidade. 

Nessas reunioes sao apresentadas palestras baseadas na biblia catolica. Na "Carta aos 

Bispos da Igreja Catolica" 1 0 9 , na qual se fala do atendimento pastoral as pessoas 

homossexuais, prega-se que o ensinamento do Magisterio esta sinteticamente exposto no 

"Catecismo da Igreja Catolica" (n. 2358 e ss), abordando, diversos aspectos da sexualidade 

humana. As caracteristicas gerais mais importantes da abordagem ali encontradas sao as 

seguintes: 

1. O Catecismo nao pretende propor uma explicacao sobre as causas que dao 

origem ao homossexualismo, pois isto nao e funcao do Magisterio da Igreja, 

mas da Ciencia; 

2. Deve-se distinguir entre tendencia e atos homossexuais, pois a simples 

inclinacao nao leva necessariamente a acao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 8

 Entrevista feita com membro homossexual da Instituicao Carismatica Catolica localizada em um bairro 

periferico da cidade de Campina Grande. 
1 0 9

 Carta aos Bispos da Igreja Catolica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais, disponivel em: 

http://www.vatican.va/roman curia/congregations/cfaith/documents/rc concfaithdocj 9751229_persona-

humana it.html 
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3. Os atos contrarios a lei natural fecham do ato sexual ao dom da vida e nao 

procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira e em caso 

algum podem ser aprovados; 

4. Confere a pessoa a capacidade de resistir, neste caso cada individuo 

reconhecendo suas mas inclinacoes, usa dos meios para conservar o 

autocontrole; 

5. As pessoas homossexuais sao chamadas a castidade. Pelas virtudes de 

autodominio, educadoras da liberdade interior, as vezes pelo apoio de uma 

amizade desinteressada. pela oracao e pela graca sacramental, podem e 

devem se aproximar, gradual e resolutamente, da perfeicao crista; 

6. Deplorar firmemente que as pessoas homossexuais tenham sido e sejam ainda 

hoje objeto de expressoes malevolas e de acoes violentas; 

So e permitida nestas reunioes a entrada dos jovens homossexuais membros efetivos 

da igreja, os quais relatam. vagamente. a respeito do conteiido delas. De acordo com eles, o 

que acontece nestes encontros e de extremo sigilo, de modo que nao conseguimos muitas 

informacoes. Segundo nossos entrevistados, chegamos a perceber que o conteiido trabalhado 

nelas e de cunho homofobico, uma vez que recriminam as relacoes homossexuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- "Quando os membros da igreja disseram ao nosso 

padre que eu era homossexual, ele me encaminhou 

para as reunioes da catequese. Ld aprendi sobre a 

biblia e sobre o tema homossexualidade, pois Deus nao 

e contra nos homossexuais, mas contra as nossas 

atitudes e se quisermos ir para os ceus devemos seguir 

os designios de Deus ".' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"° Entrevista feita com membro homossexual da Instituicao Carismatica Catolica localizada no bairro do 

centro da cidade de Campina Grande. 
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3.7 Comparando as relacoes dos homossexuais com a I U R D , AD e R C C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comparando as relacoes sociais dos individuos homossexuais que congregam na 

IURD, na A D e na RCC percebemos semelhancas e diferencas entre elas, pois todas 

assumem um discurso que asseguram a possibilidade de reestruturacao da orientacao sexual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desviante. 

Os individuos que auto de declaram gays ou que nao explicitam sua orientacao 

sexual dentro destes ambientes, mas que mesmo assim sao percebidos como tais por causa 

da discrepancia, existente entre o modelo de homem heterossexual e o modelo do homem 

homossexual, estes tendem a sofrerem maiores processos de discriminacao dentro do 

ambiente religioso. 

Alem dos mais, percebe-se que aqueles individuos que se submetem ou fingem 

submeter-se aos processos de reestruturacao da sua orientacao sexual sao percebidos dentro 

destas instituicoes como novas pessoas, de modo que as instituicoes se mostram mais 

tolerantes aos fatores discrepantes ainda apresentados por estes individuos. 

Com relacao a RCC, os individuos homossexuais sao chamados para participar de 

reunioes de catequese especificas, nao sendo nestas reunioes permitida a entrada de 

individuos que nao sejam homossexuais. Natividade (2004) ja discutia sobre a logica 

Catolica da reciprocidade, na qual o discurso pastoral catolico sobre a homossexualidade 

contrasta. em certa medida. com os posicionamentos evangelicos. A despeito da referenda a 

possibilidade de "terapia" para reorientacao sexual, ha uma enfase na ideia de que esses 

individuos podem exercer uma vida em conformidade com os preceitos da cristandade 

mesmo sem deixarem de "ser" homossexuais, atraves do exercicio do celibato e do cultivo 

da castidade. 
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Para Natividade (2004), as pastorais as instituicoes pentecostais e neopentecostais 

visam a homossexualidade como uma especie de influencia que faz com que o individuo 

saia do seu estadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA natural e pratique atos homossexuais, devendo este passar por rituais de 

cura para adquirir seu verdadeiro "eu". Ja os Catolicos Carismaticos nos deixa margem para 

acreditarmos que a homossexualidade pode ser concebida como uma caracteristica inata do 

sujeito, podendo este ser membro desta instituicao e dedicar sua vida sexual ao celibato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O construtivismo moral evangelico nega explicitamente 

a possibilidade de existencia da homossexualidade 

enquanto natureza. Ja o discurso catolico deixa margem 

para se pensar a existencia de uma predisposicjio inata a 

homossexualidade. Enquanto no discurso evangelico 

hegemonico predomina a percepcao da 

homossexualidade como atos induzidos por fontes 

externas (espirituais ou "sociais"), o pensamento 

catolico nao nega a existencia de tendencias "naturais" 

a homossexualidade, que podem ser tomadas, inclusive, 

como objeto para a afirmacao da vontade: tendencias 

homossexuais inatas nao impedem o individuo de 

exercer o dom de si, e portanto, o verdadeiro amor 

atraves da pratica da castidade. Ainda que a ideia de 

reciprocidade tambem reponte no universo evangelico, 

principalmente atraves da vivencia do amor na 

libertacao do proximo, a enfase catolica repousa na 

nocao de um autocontrole agonistico. Nao se visa como 

preocupacao principal a reestruturacao das identidades, 

mas ao exercicio de uma vida dedicada a Deus. Trata-se 

de dois universos culturais que bebem, sem duvida, na 

mesma tradicao crista, mas diferem entre si por suas 

enfases cosmologicas. ( N A T I V I D A D E , 2004, p.05) 

Pode-se perceber que as instituicoes pentecostais e neopentecostais que se localizam 

no centro de nossa cidade apresentam-se menos tolerantes a respeito da homossexualidade 

que as instituicoes que se localizam na periferia. uma vez que esta ultima utiliza-se do 

capital cultural dos seus membros homossexuais para as atividades artisticas da sua 

instituicao. Com relacao as instituicoes da RCC podemos observar que este fato ocorre de 

forma reversa as instituicoes centrais apresentam-se menos preconceituosas que as 

instituicoes da nossa periferia. 
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C O N S I D E R A C O E S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho, consideramos que a homossexualidade pode ser entendida como uma 

construcao social, elaborada com a mediacao de discursos e praticas socio-culturais sobre o 

sexo, os quais produzem e reproduzem "verdades" e dispositivos de sexualidade, 

mobilizando relacoes de poder em cujo ambito classifica-se o que ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA normal e natural em 

contrapartida ao anormal e ao desvio. Na nossa sociedade, por exemplo, aqueles que sao 

classificados enquanto homossexuais sao categorizados muitas vezes enquanto desviantes e 

anormais. 

Os que sao classificados como homossexuais carregam consigo uma marca que, em 

certa medida, os estigmatiza no convivio social. Este estigma afeta as relacoes sociais dos 

que a carregam, inclusive aquelas que acontecem nas instituicoes religiosas, influenciando 

nas chances de lideranca, nos niveis de aceitacao e aprovacao em geral, sendo um fator 

importante na negociacao e construcao das identidades dos homossexuais. 

Nos questionarios e entrevistas com individuos que se autoclassificam de 

homossexuais sobre suas experiencias em instituicoes religiosas, confirmamos o que a 

literatura especializada ( N A T I V I D A D E , 2004. por exemplo) apresenta enquanto tendencias 

socio-culturais: a dificuldade institucional de aceitar as praticas homossexuais enquanto 

normals e as estrategias comuns de ocultacao e mascaramento por parte dos individuos 

homossexuais em suas vivencias nas igrejas e nas redes de relacionamentos com outros 

individuos religiosos, as quais resultam em uma duplicidade da identidade sexual dos 

homossexuais. os quais nao se declaram gays nas igrejas, ou se declaram gays fora destas 

instituicoes e ex-gays dentro do convivio religioso. 
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Tambem observamos que as instituicoes religiosas repetem uma caracteristica 

observada na sociedade envolvente, qual seja a de aceitar mais os gays nas atividades 

artisticas em geral. 

Uma tendencia observada em todas as instituicoes analisadas foi o discurso 

apologetico dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conversdo, segundo o qual a afiliacao religiosa. a participacao genuina nas 

experiencias religiosas oferecidas pelas igrejas estudadas exige e deve resultar na cura da 

homossexualidade, no abandono das praticas homossexuais. Emergem nas varias igrejas 

frequentadas pelos informantes que entrevistamos as figuras do ex-gay, do gay curado. 

Encontramos tambem diferencas entre os discursos elaborados pelas igrejas 

analisadas em relacao a homossexualidade as instituicoes Assembleia de Deus e Igreja 

Universal do Reino de Deus concebem a homossexualidade como um estado de 

incorporacao demoniaca, de modo que o homossexual seria visto dentro desta perspectiva 

como um sujeito heterossexual que se encontraria em um estado de homossexualidade por 

estar sobre a influencia do mal. O "acolhimento" dos homossexuais nos cultos destas 

instituicoes visam o seu engajamento, por meio de um projeto de regeneracao moral atraves 

da libertaqao do homossexualismo, a qual ocorreria por meio de "exorcismos", cura ou 

terapias. 

Os grupos carismaticos catolicos concebem a homossexualidade como um trauma 

psicologico. Os atuais homossexuais "nascem heterossexuais" e. em decorrencia de fatores 

externos. como traumas familiares, tornam-se infelizes. deprimidos e instaveis. 

desenvolvendo desejos homossexuais por efeito dessas experiencias passadas. A 

homossexualidade nao e vista como uma identidade, mas como o sintoma de uma trajetoria 

pessoal percorrida em ambientes que nao correspondem ao modelo ideal da familia crista. 

As conclusoes mais gerais desta pesquisa sao as seguintes: 
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(1) os posicionamentos tanto catolicos como evangelicos expressam a persistencia de 

uma rejeicao as praticas homossexuais. qualificadas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pecado a partir de 

diferentes estrategias discursivas; 

(2) as diferentes formas de rejeicao e desqualificacao da diversidade sexual sustentadas 

por estes discursos produzem e reproduzem formas de estigmatizacao. alem de 

influenciarem os processos de constituicao da subjetividade e da identidade dos 

homossexuais. 

Apesar da nossa sociedade ainda apresentar-se bastante preconceituosa a respeito da 

homossexualidade, nao podemos deixar de considerar que ja ocorreram muitas mudancas no 

que concerne aos direitos dos homossexuais, pois na atualidade eles comecam a ganhar mais 

destaque em discussoes. 

Com o surgimento dos direitos humanos. os GLBTTT comecam a ganhar maior 

visibilidade e a serem beneficiados com leis que os amparam, como o caso do travesti que 

fez cirurgia para mudanca de sexo e teve seu registro de nascimento alterado, no que se 

refere ao seu nome e seu genero, mediante sentenca proferida pelo TJPB. 

Outro ponto bastante relevante e o fato das instituicoes religiosas cristas e os seus 

membros nao terem uma opiniao homogenea a respeito da homossexualidade, o que abre 

margem para novos discursos e para o surgimento de novas instituicoes religiosas, como e o 

caso das "igrejas inclusivas"' 1 1 dos estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As igrejas auto-denominadas "inclusivas", sao as Igrejas Cristas Contemporaneas que integrant um 

movimento de vertente evangelica que nao ve a homossexualidade como uma doenca a ser curada. "Ser gay 

dentro de uma igreja conservadora e uma impossibilidade, nao ha lugar para essa pessoa. a menos que ela 

venha a aderir a norma e se torne ex-homossexual, por exemplo. A diferenca do movimento inclusivo para as 

outras igrejas e que nele o poder eclesial e concedido as pessoas GLBTTT, ja que ha uma proposta politica de 

desconstrucao da homofobia religiosa", explica Natividade em 

http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/svs/start.htm?infoid=5032&sid=43. 
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A N E X O 1 

P R O J E T O D E P E S Q U I S A :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um Corpo Estranho No Santudrio: Homossexualidade 

Entre Pentecostais, Neopentecostais e Carismdticos Catolicos. 

Pesquisadora Responsavel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fabiana Castelo Branco (PPGCS-UFCG) 

1 . SEXO: ( ) masculino ( ) feminino 

2 . I D A D E : 

3 . N I V E L DE ESCOLARIDADE: 

4 . RELIGIAO: 

5 PROFISSAO: 

6. RENDA MENSAL: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LJ A T E R$ 415,00 Q DE R$ 415,00 A R$ 700.00 

I I DE 701,00 A 1.500,00 A C I M A DE R$ 1.500,00 

7 . N O M E DA INSTITUICAO RELIGIOSA QUE VOCE FREQUENTA: 

8 . BAIRRO ONDE SE L O C A L I Z A A IGREJA, A Q U A L VOCE FREQUENTA: 

9 . TEMPO DE PERTENCIMENTO: 

10 .VOCE CONGREGAVA E M OUTRA INSTITUICAO RELIGIOSA ANTES DA 

A T U A L ? 

SIM [ N A O 

|se respondeu nao, passe para a questao N° 13] 

11. Q U A L O M O T I V O DA M U D A N C A DE RELIGIAO OU DE IGREJA? 

12. N O M E DA INSTITUICAO ANTERIOR? 

13.CONTE COMO FOI SUA A C O L H I D A N A IGREJA.DA Q U A L VOCE FAZ PARTE: 

14. AS PESSOAS DA IGREJA QUE VOCE FREQUENTA T E M CONHECIMENTO 

SOBRE A SUA ORIENTACAO SEXUAL? SIM ( ) N A O ( ) 

|se sim, passe para a questao N° 16] 
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15. QUAIS AS CAUSAS QUE A T R A P A L H A M O D l A L O G O SOBRE T A L 

INFORMACAO? 

16. VOCE JA FOI V I T I M A DE A L G U M PRECONCEITO OU DISCRIMINACAO 

DENTRO D A IGREJA E M QUE VOCE CONGREGA? SIM ( ) N A O ( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|Se respondeu nao, passe para a questao N° 18] 

17. RELATE COMO ACONTECEU: 

18. VOCE DESEMPENHA A L G U M CARGO OU FUNCAO N A IGREJA E M QUE 

CONGREGA? SIM ( ) N A O ( ) 

|Se respondeu nao, passe para a questao N° 20] 

19. Q U A L CARGO OU FUNCAO VOCE DESEMPENHA? 

20 Q U A L O M O T I V O DE N A O EXERCER CARGO DENTRO D A INSTITUICAO? 

21. DESCREVA SUA RELACAO C O M OS OUTROS FIEIS DA IGREJA QUE VOCE 

FREQUENTA? 

SE VOCE QUIZER CONTINUAR CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DESTE PROJETO, DEIXE REGISTRADO SEU NOME, TELEFONE OU E M A I L , PARA 

QUE POSSAMOS ENTRAR E M CONTATO C O M VOCE . (SEUS D A D O S E SUA 

I D E N T I F I C A C A O NAO S E R A O E X P O S T O S O U V E I C U L A D O S . T O D O S OS 

D A D O S C O L E T A D O S S E R A O A N A L I S A D O S S E M V I N C U L A C A O D I R E T A A O S 

I N D I V I D U O S Q U E OS G E R A R A M ) . 

P.S. QUALQUER D U V I D A SOBRE ESTE PROJETO, N A SECRETARIA DA 

ASSOCIACAO HCG ENCONTRA-SE U M A COPIA COMPLETA DO PROJETO A SER 

DESENVOLVIDO OU PODE ENTRAR E M CONTATO. 

Muito obrigada! 

F A B I A N A C A S T E L O B R A N C O 
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A N E X O 2 

P R O J E T O D E P E S Q U I S A :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um Corpo Estranho No Santudrio: Homossexualidade 

Entre Pentecostais, Neopentecostais e Carismdticos Catdlicos. 

Pesquisadora Responsavel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fabiana Castelo Branco (PPGCS-UFCG) 

R O T E I R O P A R A E N T R E V I S T A 

1. Q U A L A INSTITUICAO RELIGIOSA QUE VOCE FREQUENTA? 

2. QUAIS OS MOTIVOS QUE TE L E V A R A M A CONGREGAR NESTA 

INSTITUICAO? 

3. COMO FOI SUA RECEPCAO N A IGREJA A Q U A L VOCE E MEMBRO? 

4. OS MEMBROS DA SUA IGREJA T E M O CONHECIMENTO DE SUA 

ORIENTACAO SEXUAL? 

5. QUAIS OS MOTIVOS QUE TE L E V A R A M A (OMITIR OU REVELAR) T A L 

INFORMACAO? 

6. VOCE JA SOFREU A L G U M PRECONCEITO N A IGREJA QUE FREQUENTA? 

CONTE-NOS COMO FOI? 

7. QUAIS OS MECANISMOS OU FERRAMENTAS QUE VOCE USA PARA N A O 

SER ROTULADO COMO HOMOSSEXUAL? 

8. COMO E SUA RELACAO COM OS OUTROS MEMBROS DA SUA 

CONGREGACAO? 

9. VOCE JA PASSOU POR A L G U M R I T U A L DE CURA DENTRO DA IGREJA 

QUE VOCE PARTICIPA COMO MEMBRO? ( Q U E S T O E S 9 A 12 P A R A 

M E M B R O S DA I U R D E AD) 

10. CONTE-NOS COMO FOI. 

1 1 . 0 QUE ACONTECEU APOS ESTE RITUAL? M U D O U A L G U M A COISA? 

12. COMO OS OUTROS MEMBROS PASSARAM A TRATAR VOCE DEPOIS DO 

RITUAL? DO MESMO JEITO OU D1FERENTE? OUVE A L G U M A M U D A N C A 

DE A T I T U D E POR PARTE DELES? 

13. PORQUE VOCE N A O QUIS PARTICIPAR DESTE RITUAL? ( Q U E S T A O 13 A 

15 P A R A OS Q U E NAO P A S S A R A M P E L O S R I T U A I S D E C U R A ) 
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14. VOCE A C H A QUE A PARTICIPACAO NESTE R I T U A L M U D A R I A SUA 

RELAQAO COM OS DEMAIS MEMBROS? 

15. VOCE A C H A QUE HOUVE A L G U M A M U D A N C A DE A T I T U D E COM 

RELACAO AOS MEMBROS HOMOSSEXUAIS QUE PASSARAM PELOS 

RITUAIS DE CURA? 

16. QUAIS AS M U D A N C A S QUE INDIVIDUOS HOMOSSEXUAIS PASSAM 

DEPOIS DE SE D E C L A R A R E MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EX-GAYS? 

17. COMO SAO ESTAS REUNIOES DE CATEQUESE PARA OS MEMBROS 

HOMOSSEXUAIS DA RCC?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( Q U E S T O E S 17 A 20 P A R A OS M E M B R O S DA 

R C C ) 

18. Q U E M PARTICIPA DESTAS REUNIOES? QUEM ORIENT A AS A U L A S DE 

CATEQUESE? VOCES RECEBEM A L G U M M A T E R I A L (PANFLETOS, 

LIVROS OU REVISTAS) C O M O CONTEUDO DAS AULAS? 

19. VOCES CONCORD A M QUE ESTAS REUNIOES D E V E M SER M A N T I D A S E M 

SIGILO? PORQUE VOCE CONCORDA OU DISCORDA? 

20. VOCE DIZ QUE NESTAS REUNIOES SE F A L A SOBRE A 

HOMOSSEXUALIDADE, MAS FALA-SE O QUE? 
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A N E X O 3 

P R O J E T O D E P E S Q U I S A :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um Corpo Estranho No Santudrio: Homossexualidade 

Entre Pentecostais, Neopentecostais e Carismdticos Catolicos. 

Pesquisadora Responsavel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fabiana Castelo Branco (PPGCS-UFCG) 

1 . SEXO: ( ) masculino ( ) feminino 

2 . I D A D E : 

3 . NJVEL DE ESCOLARIDADE: 

4 . TEMPO QUE DESEMPENHA A FUNCAO DE LIDER RELIGIOSO: 

6 TEMPO DE CONGREGACAO: 

6. RENDA MENSAL: 

L _ J A T E R$ 415,00 ] DE R$ 415,00 A R$ 700,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• DE 701,00 A 1.500,00 A C I M A DE R$ 1.500,00 

7. Q U A L A VISAO DA INSTITUICAO QUE VOCE CONGREGA SOBRE A 

HOMOSSEXUALIDADE? VOCE CONCORDA COM SUA INSTITUICAO? 

PORQUE? 

8. N A SUA INSTITUICAO T E M OU JA TEVE A L G U M MEMBRO HOMOSSEXUAL? 

SE SIM Q U A L FOI O T R A T A M E N T O QUE SUA CONGREGACAO DEU A ESTES 

INDIVIDUOS? 

9. COMO SAO TRATADOS E QUAIS OS RITUAIS, REUNIOES, CELEBRACOES OU 

TERAPIAS QUE D E V E M PARTICIPAR OS INDIVIDUOS HOMOSSEXUAIS QUE 

DESEJAM SER MEMBROS DA SUA INSTITUICAO? 

10. ESTAS TERAPIAS U T I L I Z A D A S POR SUA INSTITUICAO JA O B T I V E R A M O 

RESULTADO DESEJADO? VOCE PODERIA NOS RELATAR U M DESTES 

ACONTECIMENTOS 

12. COMO E A RELACAO DOS MEMBROS HOMOSSEXUAIS OU "EX-

HOMOSSEXUAIS" C O M OS DEMAIS FIEIS? 

13.0 QUE O SENHOR ESPERA DOS INDIVIDUOS HOMOSSEXUAIS QUE 

PROCURAM SUA IGREJA? 

14. OS MEMBROS DA SUA INSTITUICAO CONCORDAM C O M O SEU DISCURSO A 

RESPEITO DA HOMOSSEXUALIDADE? 
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A N E X O 4 

LISTA DE SIGLAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A H C G - ASSOCIACAO DE HOMOSSEXUAIS DE CAMPINA GRANDE 

I U R D - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 

A D - ASSEMBLEIA DE DEUS 

R C C - RENOVAC AO CARISMATICA CATOLICA 

L G B T T T - LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRANSEXUAIS, TRAVESTIS E 

TRANSGENEROS 

E L A D - ENCONTRO DE LIDERES DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS 

S T J - SUPERIOR T R I B U N A L DE JUSTICA 

C G - C A M P I N A GRANDE 

U F E - U N l A O FRATERNAL ESPIRITA 

M C C - M O V I M E N T O CATOLICO CARISMATICO 

V I N A C C - VISAO N A C I O N A L PARA A CONSCIENCIA CRISTA 

G L B T T T - GAYS, LESBICAS. BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E 

TRANSGENICOS 

MOSES - M O V I M E N T O PELA S E X U A L I D A D E SADIA 

S O R - SERVICO DE ORIENTACAO RELIGIOSA 

T J P B - T R I B U N A L DE JUSTICA D A PARAIBA 



A N E X O 5 

LISTA DE GRAFICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G R A F I C O I - SUBDIVISAO DOS MEMBROS DA AHCG NAS RELIGIOES QUE ELES 

FREQUENTAM 

G R A F I C O II - I D A D E DOS INDIVIDUOS DA PESQUISA 

G R A F I C O I I I - N I V E L DE ESCOLARIDADE DOS INDIVIDUOS DA AMOSTRA 

G R A F I C O V - RENDA MENSAL DOS INDIVIDUOS DA AMOSTRA 

G R A F I C O V I - AUTO-DECLARACAO OU O C U L T A M E N T O DENTRO DO 

A M B I E N T E RELIGIOSO 

G R A F I C O V I I - FUNCOES DESEMPENHAS PELOS FIEIS HOMOSSEXUAIS 

G R A F I C O V I I I - ACOES D I S C R I M I N A T O R Y OU PRECONCEITUOSAS 

145 


