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N arrativas de identidade: 
as coming out stories como 
urn discurso de resistencia 

Anna Elizabeth Balocco 

Resumo 

o genero coming out stories representa uma 
"narrativa de transgressiio" (CALDAS
COULTHARD, 1996, p. 256), associadas a aJir
ma,iio publica de uma identidade sexual que, pam 
muitos ainda, e vista como transgress ora 
(GIDDENS, 1992, p. 23). Por outro lado, 0 ge
nero constrai um novo sujeito do discurso, aa 
cadificar um conjunta de praticas sociais atraves 
das quais 0 sujeito hamoerotico se representa para 
si proprio e para autros. Nesta pesquisa, apre
sento uma analise de depaimentos publicados no 
Revista fpoca, que Jazem parte de uma materia 
de capa, int.itulada "As homossexuais brasilei
ras ocupam espa,o publico e aJirmam sua arien
ta,iio sexual com dignidade". Meil argumento 
principal e 0 de que 0 padriio de articula,iio de 
discursos (CHOULIARAKI; FAIRCLOLlGH, 
1999, p. 58) nos narrativas analisadas inscreve 
essas mulheres como a Outro de discursos 
hegemonicos sabre a genero e sobre a orienta
~ao sexual. No entanto, embora elas sejam ins
critas duplamente, suas narrativas representam 
um desaJio as Jronteims demarcadas por "discur
sas campetentes" (CHAUL 2000, p. 7), consti
turdos para apagar as diJeren,as culturais, 
etnicas, lingii.£sticas, de genero ou de arienta,iio 
sexual. 

Palavras-chave: Identidade. Discurso. 
Homaerotisma. 
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1 Revista iGirl, Se~ao 
. Comportamcnto,disponivci 

nn URL: http:/ I 
igirl. ig.com.br I websi te / 
sexo/ comportamento. 

2 Cf. Orlandi (2001) sabre 
"discursos fundadores": 
"[aqueles que] fundonanl 
como referenda biisica na 
mematica cognitiva [de urn] 
pais." 
3 Retenho os ternlOS 
"homosexual" e 
"heterossexual" quando as 
mesmoS sao usados na obta 
citada. Caso contrario, os 
termos "homoeroticismo" e 
"sujeitos hornoer6ticos" s5.o 
adotadDs (veja Freire-Costa 
2002 para argumentos que 
justificam esta prMica 
discursiva). 
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1 Introdu~ao 

E jato bem conhecido que a discussao do homoerotismo, antes 
cirClmscrita a discursos especializados (como as discursos medico, 
clinic 0, psiquii'itrico, literario, denh·e outros), aparece atualmente em 
diferentes generos midiaticos, ao alcance do grande publico. Exemplos 
notorios sao: uma telenovela produzida par um grande canal de 
televisao nacional, que introduziu um casal de lesbicas; um programa 
de auditorio que teve como tema a namoro entre lesbicas na TV; 
materia sabre a comportamento de meninas que beijam outras na boca 
em revista online (iGirl, Se~ao Comportamento: Meninas que beijam 
meninas)l 

As questoes que se levantam de imediato sao as seguintes: como 
uma midia com grau de penetra~ao tao forte na sociedade permite 
discussao de questao antes restrita a publica~oes especializadas? Que 
identidade projeta-se para estas mulheres de tal forma que elas possam 
serintegradas a uma sociedade onde nunca houve discussao destas 
questoes? Que papel desempenham as generos midiaticos populares, 
do ponto de vista dos conflitos sabre a constru~ao do real? Ate que 
ponto estes generos podem ser vistas como espa~os de circula~ao de 
significados nao-hegemonicos? 

Nesta pesquisa, apresento uma analise de depoimentos 
publicados na Revista fpoca, numero 22, edi~ao de 19 de agosto de 
2002, que fazem parte de uma materia de capa, intitulada "As 
homossexuais brasileiras ocupam espa~o pliblico e afirmam sua 
orienta~ao sexual com dignidade", e subordinadas a um texto-matriz, 
escrito pelo Editor-Assistente. Como veremos adiante, a materia nao 
reflete apenas 0 que ocorre na sociedade, mas tem potencial jundador', 
ao construir uma representa~ao de determinado tipo para essas 
mulheres. 

Gostaria de apresentar um argumento em duas dire~oes. Em 
primeiro lugar, estas narrativas funcionam como um recurso 
representacional (KRESS, 1996, p. 18) atraves do qual constroi-se uma 
identidade publica para essas mulheres, atribui-se significado social a 
suas experiencias e estrutura-se a sua memoria coletiva 
(BROCKMEIER; HARRE, 1997, p. 264; MISCHLER, 1999, P. 19). Em 
segtmdo lugar, argumento que a materia em discussao da a impressao 
de subscrever a uma concep~ao progressista da sexualidade, que rejeita 
a separa~ao absoluta au dicotomica entre a "homossexualidade" e a 
"heterossexualidade" (LACQUEUR, 2001, pJ8)' 

Retenho as termos "homossexual" e "heterossexual" quando 
as mesmos sao usados na obra citada. Caso contrario, as termos 
"homoeroticismo" e "sujeitos homoeroticos" sao adotados (veja Costa, 
2002 para argumentos que justificam esta pratica discursiva). Muitas 
narradoras enfatizam a jato de "nao terem aversao aos homens" e sao 
caracterizadas como extremamente femininas. Esta representa~ao das 
narradoras e refor~ada pelas fotos que acompanham as depoimentos: 
sao mulheres jovens, bonitas e femininas. No entanto, a ponto de vista 
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mais abrangente que as incorpora ao nosso cotidiano e masculino: por 
seus atributos (pela sua "feminilidade") elas permanecem no ambito 
do olhar masculino, passiveis de serem erotizadas. 

2 Pressupostos teoricos 

o pressuposto teorico ftmdamental desta pesquisa e 0 de que as 
identidades sociais sao construidas discursivamente. Os construtos 
te6ricos articulados na amilise de narrativas de identidade organizam
se em tres eixos: as rela~6es entre identidade social e narmtiva; as rela~6es 
entre identidade social e representa~8es; as rela~6es entre narrativas de 
identidade e ideologia. 

No primeiro eixo, encontro apoio te6rico na no~ao de identidade 
social proposta por Hall (1998, p. 8) e na no~ao de narrativa de Mischler 
(2001). A identidade social e vista como 0 resultado de process os 
lingiiisticos e discursivos: e atraves do dialogo com os diferentes 
discursos que circulam a nossa volta que constituimos nossa 
identidade. Igualmente importante e a no~ao de que a identidade nao 
e um conceito unitario: participamos simultaneamente de diferentes 
grupos sociais e a nossa identidade constitui-se de forma heterogenea, 
refletindo os diferentes papeis que assumimos nestes diferentes 
dialogos (LOPES, 2001, p. 60). Por outro lado, argumenta Mischler 
que e atraves de narrativas que atribuimos significado as nossas 
experiencias sociais e construimos nossas identidades. 

No eixo das rela~6es entre identidade e representa~iio, adoto a 
concep~ao de representa~iio de Silva (2000, p. 90), como um processo de 
constru~ao de sentidos, que se distingue da visao cLissica daquele 
conceito como uma forma de apreender 0 real "0 mais fielmente 
possive]". Tal visao permite, nos termos de Hall (2000a, p. 109), 
conceilualizar a identidade, nao numa rela~ao de exterioridade em 
rela~ao a representa~iio, mas gerada no interior de determinada 
representa~iio. 

No Ultimo eixo, 0 das rela~6es entre narrativas de identidade e 
ideologia, argumentamos que a constru~ao da identidade e urn processo 
definido historica e culturalmente. Nesta visao, a identidade (e todas as 
prilticas de produ~ao de significado) envolve rela~6es de poder, 
incluindo 0 poder para definir que significados sao preferidos 
relativamente a outros (WOODWARD, 2000, p. 18). 

Nos tres eixos, figura uma concep~ao de discurso em duas 
dimens6es. Na primeira dimensao, adota-se a concep~ao Foucaultiana 
de discurso como 0 conjunto de praticas que produzem uma 
determinada representa~ao da realidade e que dialogam com outros 
discursos que se!he op6em (MILLS, 1997, p. 11): 0 discurso patriarca!, 
por exemplo, op6e-se ao discurso sobre 0 homoerotismo. A segunda 
concep~ao de discurso esta representada pOl' uma dimensao 
interacional, com enfase na no~ao de discurso como a~ao social. Esla 
ultima dimensao permite superar as limita~6es da primeira, que 
enfatiza as determina~6es estruturais sobre a a~ao discursiva de sujeitos 
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particulares, tratando-os como previamente posicionados e 
negligenciando os modos de a~ao atraves dos quais estes sujeitos 
podem constituir-se em determinados momentos de sua trajetoria. 

Esta visao dialetica de discurso permite investigar as coming out 
stories do ponto de vista do contexto de cultura mais amplo que as 
rege, associando-as as ordens do discllrso (CHOULIARAKI; 
FAIRCLOUGH, 1999, p. 58) a que estao relacionadas (0 discurso da 
sexualidade, 0 discurso do amor romantico, 0 discurso sobre 0 genero, 
dentre outros). Por outro lado, a partir da segunda concep~ao de 
discurso, as coming out stories podem ser analisadas do ponto de vista 
das rela~6es sociais que se estabelecem no contexto de tomada dos 
depoimentos, particularmente as que posicionam as mulheres
informantes muna rela~ao de subordina~ao em rela~ao a uma macro
narrativa (a materia em que os depoimentos estao inseridos) que e 
uma articula~ao do mundo centrada nos homens e recontada a partir 
de uma perspectiva masculina (CALDAS-COULTHARD, 1996, p. 256). 

A categoria analitica adotada para 0 eShldo destas narrativas e 
a categoria de interdiscurso (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 
45), que diz respeito a articula~ao de diferentes vozes e discursos em 
textos e emintera~oes. Atraves do estudo do interdiscurso nas narrativas 
produzidas pelos sujeitos desta pesquisa, pretendemos investigar os 
modos de constitui~ao de mulheres homoeroticas, as vozes que ecoam 
neste processo e a perspectiva ou 0 ponto de vista a partir do qual 
constroem-se representa~6es para essas mulheres. 

3 Metodologia 

Os depoimentos publicados na Revista Bpoca estao 
subordinadas a um texto-matriz, escrito pelo Editor-Assistente de 
asslmtos relativos ao tema SOciedade/Comportamento. As narrativas 
estao identificadas pelo primeiro nome da informante, publicado na 
reportagem. 

Por sua natureza como um discurso Pllblico, as revistas estao 
envolvidas diretamente na constru~ao e na cristaliza~ao de 
representa~6es sociais, constituindo portanto valiosa fonte de 
referencia no estudo de quest6es ligadas a constru~ao da identidade, 
em suas dimensoes de genero, ra~a, sexo e profissao. 

Os relatos apresentados satisfazem os quatro criterios propostos 
por Bruner (1997, p. 46££) para a identifica~ao de narrativas: 1) 
organizam 0 relato de forma sequencia!, ordenando os acontecimentos 
no tempo; 2) relatam situa~6es que escapam ao canone culhlral (criterio 
da "excepcionalidade"); 3) atendem ao criterio de "dramaticidade"; e 
4) apresentam dois pIanos discursivos: 0 plano da estoria propriamente 
dita, cujos protagomstas sao a persona gem feminina e seus pais ou 
seus amigos; e 0 plano da enuncia~ao, em que a informante dirige-se 
ao reporter que coletou os depoimentos e avalia a sua condi~ao de 
lesbica e os problemas relacionados a sua orienta~ao sexual. 
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Os criterios 3 e 4, "excepcionalidade" e "dramaticidade", se por 
um lado conferem a estas narrativas a sua "reportabilidade" (LABOY; 
WALETSKY, 1967 apud CALDAS-COULTHARD, 1996, p. 256), aquilo 
que as faz dignas de serem contadas, por outro constituem os elementos 
que as caracterizam como Ilarrativas de tral1sgressiio. Essas sao narrativas 
que tendem a nao ser namiveis socialmente, numa sociedade e num 
momenta hlstorico em que ainda parece "natural", para muitos, dividir 
as pessoas em "homossexuais" e "heterossexuais", tratar estas duas 
categorias como estaveis e opostas (LAQUEUR, 2001, p. 18) e "[encarar] 
como uma perversao" a homossexualidade, "isto e, como 
especificamente nao-natural e [ ... ] moralmente condenada" 
(GIDDENS, 1992, p. 23). 

o procedimento analitico consistiu em identificar os diferentes 
discursos que se articulam ness as narrativas, como forma de investigar 
os vinculos enh'e identidades constituidas no discurso e as formafoes 
discursivas que as propiciam. E no estabelecimento desse vinculo que 
tentamos identificar as representafoes do sujeito homoer6tico projetadas 
no discurso. 

o "reconhecimento" de diferentes discursos articulados nas 
narrativas em discussao foi baseado no conhecimento desta 
pesquisadora sobre discursos relalivos it sexualidade e ao genero. Este 
procedirnento poderia ser questionado como um mero exercicio de 
"expansao de significado" - uma expressao usada por Labov & Fanshel 
(1977, p. 49 apud MISCHLER, 1996, p. 95). Entretanto, argumenta-se 
(com 0 proprio Mischler) que procedimentos interpretativos desta 
natureza sao uma parte constitutiva da pesquisa na area das ciencias 
sociais e das humanidades, que baseiam-se na discussao e compreensao 
de questoes culturais - estas, por sua vez, entendidas como praticas 
de prodw;ao de significados. 

A identifica<;ao de elementos que sinalizam determinada 
forma<;ao discursiva na narrativa dos sujeitos de pesquisa apoiou-se 
nas "regras de forma<;ao" de discursos propostas por Foucault (1987, 
p.43). Esta regras contemplam quatro dimensoes: 1) a um determinado 
discurso deve corresponder uma determinada representafiio daquilo 
que esta sendo dito (por exemplo, uma representa<;ao do sujeito 
homoerotico como "pervertido sexualmente"; ou das mulheres como 
frageis e passivas); 2) um conjlmto de "teorias ou temas" possiveis 
(por exemplo, uma teoria tida como de senso comum que pretende 
que a sexualidade e fundada na biologia, em oposi<;ao a teorias mais 
recentes que a vem como uma constru<;ao social, ou discursiva); 3) um 
conjlmto de "conceitos" caracteristicos (por exemplo, os conceitos de 
comportamento "normal" vs. "patologico" em discussoes sobre 0 

homoerotismo); e 4) Uln lugar discursivo (ou "posi<;ao de sujeito") para 
os sujeitos que personificam aquele discurso (por exemplo, uma 
posi<;ao de sujeito baseada na agressividade para as mulheres 
homoeroticas). 
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Numa segunda etapa, foram investigadas as relac;6es de 
ordenamento (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 63) entre os 
discursos identificados. A analise dos modos de constituic;ao do sujeito, 
portanto, pressup6e nao somente a investigac;ao dos discursos que sao 
reunidos na sua narrativa, mas tambem das formas atraves das quais 
aquela articulac;ao de discursos se texhlaliza. 

4 N arrativas de transgressao: 0 genero "coming out stories" 

Os depoimentos em discussao, daqui por diante nome ados 
"narrativas de identidade" por motivos que se tomarao claros a seguir, 
podem ser caracterizados como urn subgenero das "narrativas de 
experiencia pessoal" reconhecidas por Labov (1968), em func;ao de 
articularem quest6es relativas a sexualidade e a identidade (CALDAS
COULTHARD, 1996, p. 256). Estas narrativas fazem referencia 
especifica ao momenta e as circunstancias em que as informantes 
aSSlllnem, perante a familia ou amigos, sua orientaC;ao sexual. 

Na linguagem das revistas, freqtientemente 0 titulo da chamada 
de capa, aquele que consta no indice e 0 que encabec;a a materia 
propriamente dita desempenham a flmc;ao de Resumo e Orientac;ao 
danarrativa (d. LABOV, op. cit.). De £ato, 1<1 OrientaC;aojana chamada 
de capa, que nos fomece 0 asslmto da materia, as pessoas envolvidas 
e a situac;ao que justifica a materia sobre comportamento: Lesbicas / 
Elas assumem / As homossexuais brasileiras ocupam espa~o pltblico e afirmam 
sua orienta~iio sexual com dignidade. Observa-se que 0 ponto de vista e 
anonimo na chamada de capa e no indice, mas representa 0 editor
assistente de comportamento, que assina a materia e seu titulo no 
interior da revista. 

o inicio da materia fomece nova Orientac;ao: "h6 alga de novo nas 
ruas .... ", "as lesbicas estiio mais Ii vontade .... ", "andam de miios dadas .... ", 
"arriscam troca de carinhos ... ". Se por urn lade este segmento inicial re
estabelece a Orientac;ao da materia, por outro parece ftmcionar como 
uma tentativa do editor de justifica-la, como se a reportagem refletisse 
apenas as mudanc;as que vern ocorrendo na sociedade ("0 assunio esM 
na moda"), cumprindo assirn sua ftmC;ao "social" de espelhar a sociedade. 
o editor faz questao de lembrar a seus leitores e leitoras da exibic;ao 
de um programa na televisao que tera como tema 0 namoro entre 
lesbicas na TV, talvez numa tentativa de sancionar socialmente a 
materia. Na verdade, argumento adiante que a materia nao "reflete" 
o que ocorre na sociedade, mas controi uma representac;ao de 
determinado tipo para essas mulheres. 

Kress e outros (1997, p. 270) argumentam que e preciso analisar 
a forma como linguagem e elementos visuais articulam-se mlln texto, 
funcionando como ancoragens para leituras ideologicamente 
marcadas. Embora nao tenhamos condic;ao, neste trabalho, de 
apresentar uma analise exaustiva da semi6tica do espac;o visual 
construido nesta materia, nao podemos deixar de tecer comentarios 
sobre a ftmc;ao das fotos que a acompanham, na capa, no indice e no 
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interior da revista. Se por um lade estas fotos indicam que a materia 
apresenta depoimentos de pessoas reais e nao-ficcionalizadas (como 
freqiientemente ocorre em revistas), por outro elas ftmcionam como a 
ancoragem principal para a caracteriza,ao destas mulheres como 
representantes do "novo lesbianismo": sao fotos de mulheres jovens, 
bem vestidas, bem cuidadas, que usam roupas justas, mini-saias, 
sapatos de saito e alto, maquiagem e cabelos longos. 0 ponto de vista 
mais abrangente que as incorpora ao nosso cotidiano e masculino: por 
seus atributos (pela sua "feminilidade") elas permanecem no ambito 
do olhar masculino, passlveis de serem erotizadas. 

As narrativas propriamente ditas, emntunero de sete, aparecem 
em boxes, destacadas do texto-matriz, encabe,adas pelo nome, idade 
e profissao da informante, ao lade de uma foto, ecoando 0 mesmo 
padrao da chamada de capa. A versao online da revista traz as 
narrativas que foram publicadas e tambem vers6es integrais das 
narrativas, alem de dois depoimentos de parentes das narradoras. A 
versao em papel, portanto, nao esdarece que as narrativas foram 
editadas para publica,ao, ou seja, sofreram cortes e outras mudan,as. 

4.1ldentidade e interdiscurso 

As narrativas analisadas articulam varios discursos (0 discurso 
sobre 0 sexo ou comportamento sexual; 0 disCUISO sobre 0 amor; 0 

discurso sobre 0 genero; 0 discurso sobre a orienta,ao sexual; 0 discurso 
patriarcal), que por sua vez, desdobram-se em pares em oposi,Eio 
dicotornica. Por exemplo, 0 discurso mais amplo sobre a sexualidade 
divide-se em um discurso conservador, que apresenta a sexualidade 
presa it reprodw;ao (0 discurso do sexo para reprodu,ao) e um discurso 
mais progressista, da "sexualidade plastica" (GIDDENS, 1993, p. 19), 
que liberta a sexualidade das necessidades da reprodu,ao. E no 
pareamento dicotomico desses discursos que observamos 0 modo de 
constitui,ao do sujeito, atravessado por discursos em competi,ao, que 
constihlem sua mem6ria discursiva. 

Come,amos pelo discurso patriarca!, que articula a questao da 
sexualidade aos valores relativos a famflia: 

Ita Catrina: Assumir 0 meu desejo pOl' outras mulheres na~ foi 
tarefa facil. A educa<;ao nordestina e lTIUitO centrada nos valo
res familiares tradicionais. 

A fala da informante evoca tun discurso no sentido Foucaultiano, 
ao articular, de forma implfcita, regras coercitivas que impedem a 
emergencia de sua sexualidade: 0 lexico valorativo em nao foi tarefa 
facil sinaliza um nudeo de tensao na constitui,Eio da subjetividade da 
narradora. Neste fragmento, observa-se que a no,ao de sexualidade 
encontra-se subordinada a de educa~iio e de valores: 0 que permite 
estabelecer a rela,ao de subordina,ao e a rela,ao causal implfcita entre 
os dois emmciados (niio foi facil [pois] a edllcaqao llordestil1a e l1111ito 
centrada 110S valores tradiciol1ais). 
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o discurso religioso, presente na fala da narradora a seguir, 
contribui para refon;ar 0 discurso patriarca!, que subordina questoes 
de sexualidade a questoes de valores e familia: 

Rafaela: Namoro mulheres ha tres anos. Antes tive urn relaci
onamento de tres 8n05 com urn menina, porisso a decep<;ao de 
minha mae quando contei para eia a novidade. Foi urn susto 
para eles. Bern, naD carrego culpa crista nenhuma. 

Segundo Costa (2002, p. 43), antes do final do seculo XIX 0 

homoerotismo era considerado mn "pecado contra a alma". A no~ao 
de "culpa crista", portanto, representa um elemento de um discurso 
residual do seculo XIX, que estabelecia uma representa~ao do sujeito 
homoerotico no plano religioso ou mora!, projetava uma identidade 
"virtuosa" para 0 seu locutor, enumerava um conjunto de temas 
possiveis (0 controle dos instintos, 0 pecado e a virtude, a carne e 0 

espirito, as crises de consciencia), e mobilizava um vocabulario 
espedfico na discussao destes temas. 

No fragmento a seguir, por exemplo, observa-se um discurso 
conservador sobre a sexualidade, provavelmente fundado na divisao 
da sexualidade em normal / heterossexual e patol6gica / homossexual: 

Ita Catrina: .... meu pai ate hoje prefere fingir que nao sabe de 
nada. As vezes ele fica falando barbaridades sabre gays e It~s
bicas na minha frente, critica mesn10. 

Observa-se que a voz que introduz 0 discurso conservador nao e 
da informante, mas de seu pai, 0 que nao impede que este discurso 
esteja atuando no processo de constru~ao da sua idenlidade, pois, como 
lembra Bakhtin (1981, p. 293-294), constituimo-nos a partir da 
perspectiva do outro. 0 ponto de vista que informa 0 discurso 
conservador sobre a sexualidade e de base heterossexual, masculino, 
voltado para 0 controle do comportamento social do sujeito 
homoerotico. 

Observa-se a mesma configura~ao discursiva no trecho a seguir, 
em que a informante toma a decisao de assumir sua orienta<;ao sexual 
perante sua familia: 

Carolina: Nunca tive medo de percler emprego por causa da 
minha decisao, 11135 perdi amigos quando me assurni. Sabia 
que meus pais iriam me aceitar, mas ell tinha medo de faze-los 
sofrer porque eles sao de outra gera~ao. Quando con lei para 
eles, rolo11 a iamosa cena do choro, mas as lagrin1as cafram do 
lneu rosto, nao dos deles. 

Nesta configura<;ao discursiva, destaca-se 0 fato de que a 
narradora nao e sujeito da sua propria linguagem e de sua sexualidade 
(COSTA, 1992, p. 39), pois ah'ibui 0 sofrimento dos pais (e 0 seu proprio) 
a uma rede de preconceitos construida discursivamente, que os 
aprisiona por serem de olltra gern~iio. Justamente a gera<;ao que adota 
o habito lingiiistico de dividir a sexualidade em normal / heterossexllal 
e patol6gica / homossexllal. 
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Hi narrativas que apresentam, na mesma fala, um discurso 
conservador sobre a sexualidade (patriarcal), onde se vincula a 
sexualidade it jamflia, educa~iia e valares, e elementos de um discurso 
progressista sobre a sexualidade: 

Ana Paula: Namoro desde as 16 aDO$, meninos e meninas. Tive 
uns pOlleos namorados, queria experin1entar as hOlnens e ter 
certeza do que eu queria. Tive varios problemas fmniliares. 
Sou Hlha unica, tive educac;ao severa, fui criada pelos av6s. 

Neste fragmento, a narradora op6e ao discurso conservador, 
expresso pelas vozes familiares, um discurso progressista, que admite 
a pluralidade das praticas ou desejos sexuais dos homens e das 
mulheres (namara meninas e meninas). 

Ainda no plano da discussao de diferentes discursos sobre a 
sexualidade, observa-se na narrativa de muitas informantes a 
emergencia do discurso da "sexualidade ph\stica", que, segundo 
Giddens (1993, p. 10), separa sexa de repradu~iia: 

Ana Paula: ... nao e porque duas l11ulheres estao juntas que 
elas na~ pensam enl ter filhos. Eu penso en1 teL Inseminac;ao 
e muito caTa e ell prefiro ter Hiha naturaImente. 

Trata-se de lUn discurso progressista, que se op6e a lUn discurso 
conservador sobre a sexualidade das mulheres, que, por estar associada 
it reproduc;ao, fica submetida ao controle do homem. Este discurso, 
da sexualidade plastica, propicia a emergencia do discurso do 
"relacionamento puro", que se op6e ao discurso do amor romantico 
(GIDDENS, 1993, p. 10): 

Raissa: Essa coisa de separar aInor e sexo, que as homens 5£111-

pre souberam fazer, e uma descoberta recente para 111ulhere5 
como eu ( ... ) ... as mulheres aprenderam que e possivel sepa
rar amor e sexo. 

A fala da informante e informada por um discurso da "igualdade 
sexual", de base heterossexual, que reivindica para as mulneres 0 

direito ao prazer sexual em igualdade de condic;6es com os homens. 
Isto significa a dissociac;ao do sexo e amor, que, como na fala da 
narradora, e uma condic;ao tradicionalmente considerada aceitavel 
apenas para os homens. 

o discmso do "relacionamento puro", no entanto, que representa 
uma vertente progressista do discurso sobre 0 genero (masculino e 
feminimo), por subscrever a uma noc;ao de igualdade sexual -~ 
igualdade emocional (GIDDENS, 1993, p. 48) nos relacionamentos 
heterossexuais, convive com 0 discurso conservador do "modelo de 
dois sexos" das atividades e dos sentimentos: 

Raissa: Namorei homens, tjve filho e pode sel' que un1 dia vol
te a namorar rapazes, No momento estou desencantada. Nao 
acho que eles sejam confiaveis. (. .. ) Essa coisa de separar amor 
e sexo, que os homens sempl'e souberalTI fazer, .... 

Carolina: .... 05 meninos s6 Quel'fem] saber de fiG1f. 
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Rafssa: Rela.;ao com rnulher e Inais completa, Ela e mais com
panheira, amiga, anlante. Ri com voce chora com voce. 

Observa-se, na fala das narradoras, 0 "modelo de dois sexos" 
(GIDDENS, 1993, p. 48), subordinado ao discurso patriarca!, de base 
conservadora e heterossexua!, que preconiza um padrao duplo de 
comportamento nas esferas sexual e emocional para os homens. Ao 
caracterizar a rela<;ao in terpessoal com uma mulher como uma rela<;ao 
baseada num forte vinculo emocional, a narradora exclui a 
possibilidade de vinculos emocionais nas rela<;6es heterossexuais, 
mantendo portanto a separa<;ao dicot6mica entre os generos e 
reivindicando a esfera afetiva para as mulheres exclusivamente. 

Passando it questao das possiveis pautas de conduta adotadas 
pelo sujeito homoerotico, observa-se a articula<;ao de varios discursos 
nas narrativas das informantes: 

Rafaela: Eu passei a vida inteira achando que sapatao fasse 
aquela mulher que da porrada na outra nos botecos e gay e 
aquele cara que ve barata e sai cOlTendo. 

Daniele: 0 fim daquele estereotipo da lesbica masculinizada 
ajudou muito, e como se a coisa ficasse menos agressiva. As 
pessoas percebem que U1113 mulher pode ser lesbica sem per
def a feminilidade. 

Ita Catrina: S6 aos 26 an05 consegui il' a uma festa GLS. Perce
bi en tao que nao era nenhum bicho de sete cabec;as. Descobri 
que havia garotas como eu, e nao arenas lTIulheres 
masculinizadas. 

Nestas falas, detecta-se 0 disclU"sO da "subcultura camp" (COSTA, 
2002, p. 94), que introduz uma representa<;ao da mulher lesbica calcada 
em modelos parodicos do homem heterossexual. Introduz-se tambem, 
na iiltima fala (56 aos 26 anos consegui ir a uma festa GLS), 0 discurso da 
"cultura clandestina do gueto" (COSTA, 2002, p. 94), que figura em 
outras narrativas: 

Rafaela: Particularmente, nao sou de freqiientar ambiente ~. 
Nao vejo necessidade de me juntar para lutar por isso. Acho 
que a atitude poHtica con1e~a em casa, corn as seus. 

Para Costa (2002), a "subcultura do gueto", formada por um 
determinado nlunero de locais de encontro exclusivos, carrega valores 
sociais que refor<;am 0 preconceito e a sensa<;ao de anomie dos sujeitos 
homoeroticos. Na fala da mesma narradora, observa-se tambem a 
presen<;a do discurso da "militancia gay" - muito comum apos os 
conflitos de Stonewall nos Estados Unidos em julho de 1969 (BERUTII, 
1999, p. 90). 0 discurso e introduzido apenas para ser rejeitado: nao 
vejo necessidade de me juntar para lutar par isso. 

Para finalizar 0 exame dos modos de conduta do sujeito 
homoerotico, observa-se, na fala de uma informante, 0 discurso do 
"acting out sexual" (COSTA, 2002): 
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Ita Catrina: Mas ainda existem, principaln1ente aqui no Recife, 
aquelas que manten1 urn namoradinho de fachada. 

o discurso da performance sexual remete a urn padrao duplo de 
comportamento cujo objetivo e "esconder" a sexualidade do sujeito e 
que, portanto, subscreve a uma concep<;ao conservadora da 
sexualidade e deterrnina urn lugar social para 0 sujeito homoer6tico. 
No fragmento a seguir, por exemplo, a informante relata uma ocasiao 
em que desafiou 0 "papel de sujeito" prescrito pelo discurso 
homof6bico: 

Ana Paula: ... j" fornos agredidas por urn hornern. Fomos a 
delegacia e abrin10s urn processo. Ele nos agrediu fisica e 
moralmente. Acho que por i550 as lesbicas nao se exp5em tan
to. Somas fisicamente mais frageis numa briga. 

A par de articular 0 discurso homof6bico, atraves da voz do outro, 
a narradora relaciona-o a mn dos signos mais fortes do lesbianismo, 0 

da invisibilidade (BERUTII, 2001, p. 90): Acho que pOl' isso ns lesbicas 
nao se expiiem tanto. 

4.2 Heterogeneidade disol1'siva 

A analise dos depoimentos revela que a fala das informantes 
caracteriza-se por articular discursos de diferentes ordens, ou por 
apresentar mna heterogeneidade discursiva. Esta heterogeneidade gera 
uma "identidade em rnovimento" (TORRES, 1996, p. 187), que desafia 
a visao estatica, essencialista do sujeito homoer6tico. Neste sentido, 
observa-se em varias destas narrativas a preocupa<;ao das informantes 
de afirmarem que a sua orienta<;ao sexual nao e fixa, podendo mudar 
a qualquer momento, Em geral, esta afirma<;ao ocorre no segmento 
final da narrativa (Coda), que contem mna especie de" avalia<;ao final" 
da condi<;i'io de assumir publicamente sua orienta<;ao sexual: 

Carolina: Nao vou dizer que nunea mais Hcard com hom em, 
ate porque nunca Ine imaginei hOlTIOSSexual. 

Raissa: No final das contas, ell nao quero que me julguem. 
Sou missionaria de minhas ideias e se no Ineio do can1inho 
descubro que aquilo nao me interessa mais, Inudo lneu per
curso. 

A preocupa<;ao de afirmar 0 car<lter "maleavel" de sua orienta<;ao 
sexual marca a natureza aberta da identidade na vida social moderna, 
em que os ester6tipos sexuais dominantes sao questionados 
(GIDDENS, 1992, p. 41). Esta preocupa<;ao aparece tambemno decorrer 
da narrativa, em segrnentos de Avalia<;ao, em que a narradora passa 
do plano da est6ria sendo contada para aquele da enuncia<;ao, 
dirigindo-se ao rep6rter: 

Rafaela: Nunca transitei como bissexual, mas nao posso dizer 
que a decisao e definitiva, porque nao tenho aversao a homens. 

Rosane: Desde entao, nunca mais fiquei com homens. Nao te-
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nho vontade, mas iS50 nao significa que nao possa voltar a 
faze-Io un1 dia. 

Ao deixarem em aberto sua identidade sexual, estas narradoras 
constroem uma narrativa pessoal que se projeta em rela~ao ao futuro, 
o que sugere que a narrativa em discussao nao e apenas uma narrativa 
de identidade sexual, mas um "projeto reflexivo [do eu] - uma 
interroga~ao mais ou menos continua do passado, do presente e do 
futuro", que caracteriza a vida social moderna nos period os mais 
recentes (GIDDENS, 1992, p. 71). Essa interpreta~ao e validada por 
outras narrativas em que se rejeita explicitamente que a orienta~ao 
sexual seja 0 lmiCO fator na constru~ao da identidade piiblica: 

Ana Paula: A homossexualidade e s6 urn pedac;o da minha 
vida. 

A fala da narradora revela consciencia de que 0 pre~o a pagar 
pela constru~ao de sua identidade pllblica e 0 de responder socialmente 
por um tra~o de sua identidade que passa a ser preponderante em 
rela~ao aos outros. Segundo Costa (1992, p. 35), "s6 excepcionalmente 
alguns [homossexuais] conseguem impor outros tra~os de sua 
subjetividade a considera~ao pllblica." 

4.3 Rela~i5es de ordenamento entre as discursos 

As rela~6es de ordenamento entre os discursos parecem obedecer 
a um padrao de pareamento dicotomico: a cad a discurso progressista 
sobre a sexualidade, em que a narradora afirma a sua sexualidade, 
corresponde um discurso conservador. Esse padrao na articula~ao 
dos discursos fixa as narradoras num lugar de fala que e 0 lugar do 
Outro: ao se representarem, as narradoras apresentam-se em oposi~ao 
a discursos hegemonicos, ou "discursos competentes" (CHAUl, 2000, 
p.7). Para esta ultima autora, os "discursos competentes" sao aqueles 
que se apresentam como constituidos por uma voz {mica e que 
funcionam no sentido de apagar a diferen~a, seja ela cultural, 
lingi.iistica, racial, de genera (homem ou mulher), ou ainda de 
orienta~ao sexual. 

Ii a partir dessa "fixa~ao dos sujeitos nos lugares prescritos pela 
montagem" (COSTA, 1992, p. 35) que entendemos 0 trabalho da 
ideologia. A mulher lesbica e duplamente inscrita como 0 Outro: em 
oposi~ao ao discurso heterossexual hegemonico, mas tambem em 
oposi~ao ao discurso patriarcal, fundado na luta sobre genera e poder. 
Assim, a constitui~ao de uma identidade lesbica de determinada fei~ao 
(0 lesbianismo chic apresentado na materia de capa que introduz as 
narrativas em discussao) e explicavel apenas dentro do contexte da 
luta sobre genera e poder. Adaptando proposi~ao de Laqueur (2001, p. 
23) a respeito da sexualidade, "quase tudo que se queira dizer sobre [0 
lesbianismo] ja contem em si uma reivindica~ao sobre 0 genero." 

Uma analise mais completa do significado cultural destas 
est6rias exigiria justapo-Ias a representa~6es contempori'meas do 
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feminino, avanr;ando alem da descrir;ao e interpretar;ao dos discursos 
articulados nestas estorias na direr;ao da investigar;ao das condir;6es 
de possibilidade do discurso sobre 0 lesbianismo - ou seja, das 
condir;6es presentes que abrem um espar;o de representar;ao para estas 
mulheres. Nixon (apud HALL, 2000b, p. 328), por exemplo, argumenta 
que" as rnulheres jovens tem urn senso de feminilidade independente, 
mais assertivo e mais confiante". 

5 0 genero coming out stories 
e a constru~ao de urn discurso de resistencia 

o genero coming out stories e um recurso representacional que 
constroi um novo slljeito do discurso, urna nova forma de representar;ao 
social para 0 sujeito excluido. Do ponto de vista dos sujeitos 
homoer6ticos destas narrativas, elas tem sido objeto do discurso do 
outro, do discurso do saber, em inumeras obras que discutem 0 

homoerotismo, mas, atraves destas narrativas, constituem-se como 
sujeitos do seu pr6prio discurso. 

No entanto, estas narrativas sao subordinadas a tun texto que se 
caracteriza fundamentalmente por ser 0 locus de embates ideol6gicos: 
embora apresente-se como alinhado a discursos progressistas da 
sexualidade, que rejeitam a separar;ao absoluta entre 
"homossexualismo" e "heterossexualismo", 0 texto e marc ado por 
valores associados a discursos que aprisionam a mulher no ambito do 
desejo e do olhar masculinos, como fica claro por sua enfase na nor;ao 
de lesbianismo chic, praticado por mulheres femininas, jovens e bonitas. 
Neste sentido, e preciso lembrar que a "ferninilidade" e construida 
socialmente, nao uma condir;ao "natural" da mulher, tendo seu sentido 
subordinado a um contexto hist6rico e cultural que institucionaliza a 
dominar;ao sexual masculina e a submissao sexual feminina (GUEDES, 
2001, p. 103). Nas palavras de Costa (1992, p. 28): "Todo objeto de 
desejo e produto da linguagem que aponta para 0 que 'e digno de ser 
desejado' e para 0 que 'deve ser desprezado' ou tido como indiferente, 
como incapaz de despertar excitar;ao er6tica." 

Por outro lado, ainda, as proprias narrativas sao atravessadas 
por discursos contradit6rios. Kress e outros argumentam que" os 
discursos nao existern isoladamente, mas no interior de um sistema 
mais amplo de discursos freqiientemente opostos, contradit6rios, em 
competir;ao, ou apenas diferentes" (1997, p. 7). De fa to, estas narrativas 
parecem alinhar-se a discursos progressistas sobre 0 sexo, que 0 trata 
como "aut6nomo em relar;ao a outras formas de relacionamento": "as 
mulheres aprenderam que e possivel sepamr am or e sexo." No entanto, as 
mesmas narrativas constroem representar;6es estereotipadas dos 
homens, com base justamente na sua capacidade de separar 0 sexo de 
outras formas de envolvimento pessoal: " os homelJs nao silo confiaveis"; 
"sepamm arnor e sexo"; "os meninos s6 queriam saber de ficar". 

Se por um lado assumem a sua orientar;ao sexual e 0 fazem "com 
dignidade", como argumenta 0 editor-assistente que se responsabiliza 
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pela materia, estas mulheres continuam prisioneiras da sua lingua gem 
e da sua sexualidade, ao adrnitirem que existem como objeto para os 
olhos dos homens: "os homens tem fetiche pOI' duas mulheres". Esta 
narrativas sao portanto contidas por urn discurso patriarcal visual do 
ser e ser vista, que representa urna fantasia masculina de dornina~ao e 
controle sobre a sexualidade ferninina. 

A melhor forma de concluir este atigo e buscando inspira~ao 
te6rica nas palavras de Kress (1996, p. 18), que argurnenta que "os 
recurs os representacionais [generos e discursos J constituem uma 
tecnologia muito especifica ( ... ), que e capacitante ern determinadas 
dire~6es, mas que impede [avan~osJ ern outras". De fato, 0 genero 
coming out stories constroi urn novo slljeito do discurso, ao codificar urn 
conjunto de pniticas sociais atraves das quais 0 sujeito homoer6tiCo 
se representa para si pr6prio e para outros. Mas, ao faze-lo, revel a a 
forma como os significados sociais mais amp los de nossa cultura, neste 
momenta hist6rico, relativos a quest6es de sexualidade, impedem 
ganhos mais expressivos na tarefa de criarmos "novas linguagens de 
desejos e sentimento privados [ .. .]" (COSTA, 1992, p. 55). 

Apesar destas limita\oes, 0 genera coming out stories represen
ta un1 discurso de resistencia, ao construir lima identidade para 
mulheres que buscam transforrnar suas experiencias de vida 
ern eventos narraveis socialmente. 

Abstract 

So-called corning out stories represolt a 
"Izarrative of transgression" (CALDAS
COULTHARD, 1996, p. 256), associated with the 
public affirmation of a sexual identity which is still 
seen by many people as transgressive (GIDDENS, 
1992, p. 23). Oil the other halld, the genre corning 
out stories cOllstructs a new subject of 
discourse, in codifying a set of social practices 
through which the homoerotic subject represents 
herself to others. In this research I analyze 
narratives published in issue 22 of Epoca, a 
Brazilian magazine, and which are part of a cover 
story entitled "Brazilian llOmooexual women 
occupy public space and affirm their sexual 
orientation with dignity". My main argument is 
that the distinct patterning of discourses 
(CHOLlLIARAKI; FAIRCLOLlGH, 1999, p. 58) 
in these narratives doubly inocribes these women 
as the Other of hegemonic discourses all sex and 
011 gender. However, altilOuglz they are doubly 
inscribed, their narratives challenge tlze boundaries 
of "competent discourses" (CHAUi, 2000, p. 7), 
constituted to erase culiural, linguistic, ethnic, 
gender or sexual differences. 
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