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o canone literario e 

a identidade homossexual 
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Resumo 

Este artigo pretende uma reflexao sobre a forma
rao canonica litera ria e a emergencia do homos
sexualidade como discurso, sugerida pelo epis6dio 
do historia e da Iiteraturn portuguesa conhecido 
como a "literaturn de Sodoma". 
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Urn epis6dio da Hist6ria portuguesa parece ter sido esquecido. 
Apesar de reunir importantes atores da cultura portuguesa do seculo 
XX, como 0 poeta Fernando Pessoa, ficou relegado aos por6es da 
Hist6ria que antecedeu ao estabelecimento da Ditadura Militar e do 
Estado Novo (1926-1974). 0 epis6dio, que ficou conhecido como 
"literatura de sodoma", ilustra as formas de rea~ao social e politica 
diante daemergencia do discurso da diferen~a no ambito da Literatura. 

Crftica literaria e Estudos Gays e Lesbicos 

No campo litenlrio, a discussao a respeito de uma critica gay 
envolve 0 problema da constitui~ao do canone nacional e da forma 
com que este trata as obras que seleciona e consagra, abandona e apaga. 
Diante do canone, as obras passam a ter sen tid os silenciados - Oscar 
Wilde, Andre Gide, Marcel Proust, Fernando Pessoa ou Frederico 
Garcia Llorca, por exemplo, ao inves de terem a questao da 
homossexualidade posta em discussao, sao cooptados para os seus 
respectivos canones nacionais e submetidos ao sentido organizador 
do mesmo canone, a nacionalidade. Nao e demais assinalar a 
naturalidade com que a tradi~ao critica sistematizou as obras litel'<lrias 
a parti~ da nacionalidade. 

E evidente que a abordagem dos Estudos Gays e Lesbicos e capaz 
de destacar aqueles sentidos ocultados pela critica tradicional. Chamar 
a aten~ao para a orienta<;:ao sexual dos autores ou a explicita abordagem 
do tema em algumas obras constituem uma provoca~ao de mau-gosto 
ao canone. Por conta disso, certos autores e obras foram colocados a 
margem da Hist6ria da Literatura e, convenientemente, esquecidos 
pelo canone; ou, pior, a abordagem da questao foi considerada, muitas 
vezes, nao pertinente por se comprometer com urn sentido 
extraliterario e, as vezes, biografico. 

Assim, 0 discurso litenirio que representa a homossexualidade 
e problematizador e marginal, ja que desqualifica como naturais os 
sentidos impostos pela tradi~ao critica. Esta tradi~ao, compreendida 
como uma interface entre critica e canone, constata a homossexualidade 
como tema, por exemplo, em algumas obras da escola naturalista do 
seculo XIX (com seus personagens-tipo) ou numa produ~ao mais 
contemporanea (politicamente engajada). No en tanto, desqualifica 0 

tema, ao compreender 0 seu tratamento como resultado dos 
procedimentos de uma escola literaria ou do engajamento social dos 
autores. 

Os Estudos Gays e Lesbicos, todavia, reivindicam uma mudan~a 
radical dos procedimentos investigativos, ao inferir que personagens 
estereotipados tenham gradativamente alcan~ando a instancia de 
emmcia~ao e vieram a se fazer sujeitos da emmcia~ao (FONE, 1995). 
Os Estudos Gays e Lesbicos, assim, prop6em a investiga~ao do processo 
que leva desde a representa~ao ate a emergencia desse sujeito, muna 
perspectiva diacronica; e, numa perspectiva sincronica, defendem a 
analise das caracteristicas dessa emmcia~ao confrontadas com 0 status 
quo (GOLDMAN, 1994). 
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A discussao encontra-se, portanto, na base da forma~ao da 
sociedade burguesa e de seu instrumento de sustenta~ao mais evidente 
que e 0 Estado-na~ao. Sob a forma de "comunidade imaginada", 
(ANDERSON, 1989; BRA VMANN, 1997), constituiu-se como Estado, 
e, portanto, soberana politica e culturalmente, passando a necessitar 
que uma tradi~ao se constihlisse para justificar a sua existencia na 
Historia. Um dos seus instrumentos favoritos foi a constihli~ao de uma 
panteao nacional povoado por novas herois que instituiam uma 
exemplaridade diversa daquela que a tradi~ao do Antigo Regime 
definira. 

Da mesma forma, a sociedade foi reorganizada, 0 Estado burgues 
elegeu a familia como micleo gerador dos nov os papeis que os 
individuos desempenhariam (PERROT, 1991). No entanto, esses papeis 
sociais nao eram absolutamente novos. 0 micleo familiar burgues 
erguia-se a partir das ruinas da familia patriarca!, de origem feuda!, e 
os papeis sociais eram adaptados para a inser~ao do individuo no 
espa~o urbano. A sociedade burguesa regia-se, agora, nao mais pela 
honra e fidelidade, inspiradas pela estrutura das antigas ordens 
eqiiestres, mas pelas instiincias que punham em ftmcionamento a nova 
cadeia social: 0 capital e 0 estado. 

Desse processo a literatura nao ficou alheia - submetida 
paulatinamente as leis de mercado atraves da nascente industria 
cultural -, defendeu e desenhou em suas paginas os papeis que os 
individuos deveriam desempenhar naquela nova sociedade, fosse 
atraves do romantismo mais simplorio dos folhetins, fosse no discurso 
mais moralizante do naturalismo. Aos criticos mais entusiasmados 
pode-se adiantar que foi somente por conta das vanguard as, que a 
Arte e a Literatura passaram a requerer a transgressao como atributo, 
valendo afirmar que as ditas obras transgressoras, hoje assim 
consideradas, nao freqiientavam os compendios literarios daquele 
momento. 

Entretanto, desde os meados do seculo XIX, 0 seculo de 
reprodutibilidade de modelos, a obra de arte foi investindo 
gradativamente em formas transgressoras a medida que passava a 
atrair para si discursos que nao encontravam lugar de enuncia~ao 
diante dos rumos do progresso e industr.ializa~ao crescentes. Nao e 
mais necessario assinalar a existencia de outros papeis sociais que nao 
estavam previstos pelo modelo burgues, a simples men~ao as reflexoes 
de Walter Benjamin a respeito de personagens da culhlra urbana do 
seculo XIX e suficiente para que sejam recuperados: 0 fianellr, 0 dandi, 
o boemio - tipos excentricos a cultura dos oitocentos. Reagindo as 
tecnicas de reprodu~ao e a perda da aura pela obra de arte, foi em 
torno desses tipos que se precipitou 0 movimento das vanguardas -
concebido pela critica, inicialmente, como ruptura das formas 
tradicionais de representa~ao. Nao e demais salientar que a critica do 
seculo XX foi contaminada pela ascensao da arte de vanguarda, que 
acabou por determinar os padroes esteticos e culturais que dominaram 
o panorama artistico do seculo e alem de levarem a Hist6ria da Arte e 
da Literatura a serem lidas por seu intermedio. 
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Ao mesmo tempo, a perspectiva burguesa, durante 0 seculo XIX, 
objetivava uma uniformiza~ao cultural a fim de construir uma 
identidade nacionaL Se uma popula~ao, espalhada por extensos 
espa~os geograficos, devia se reconhecer a partir dos mesmos valores 
culturais e morais, era preciso que se eli:millasse 0 local e 0 particular 
em favor de valores nacionais. Da mesma forma, 0 nacional era 
alternativa ao universal, expressao de categorias culturais de origem 
comum aos povos europeus. 0 particular, conceito capaz de dar conta 
das diferen~as entre comunidades e individualidades, foi levado em 
desconsidera~ao. Com isso, 0 cmone literiirio recebeu exclusivamente 
as obras selecionadas que atendiam a esse sentido diretor, 
nacionalizante. 

Literatura e identidade homossexual 

Como e sabido, apenas no correr do seculo XX, quando a 
democracia se tornou 0 valor politico dominante e emergiram grupos 
minoritarios reivindicando os seus direitos civis, e que se relativizou 
o conceito de literatura nacional. Ao mesmo tempo, a cidadania, de 
conforma~ao burguesa, passou a ser percebido como a expressao das 
qualidades e aspira~6es da elite econ6mico-culhlral. 0 dnone literario 
foi identificado como expressao dessa elite, com suas variadas op~6es 
e supostas virtudes - 0 que levou 0 canone a corresponder it propria 
Literahua NacionaL A seguinte questao se evidenciava: poderia a 
produ~ao literaria de uma minoria etnica, social, sexual ou religiosa 
ser considerada no ambito da Literatura Nacional? Ou ela procuraria 
vasos comunicantes que a ramificariam para alem das fronteiras do 
Estado-na~ao ? 

Deve-se levar em considera~ao que a reivindica~ao das ditas 
minorias nao foram atendidas pacificamente pela Historia; ha de se 
notar que toda reivindica~ao oriLmda dos agrupamentos minoritarios 
so p6de ter lugar como resposta it violencia praticada pelas elites no 
seu esfor~o lmiformizador. Tanto a luta pelo reconhecimento dos 
direitos civis de mulheres, negros e homossexuais, quanto it luta pela 
independencia de popula~6es colonizadas se conjugaram nesse amplo 
quadro que determinou a falencia do paradigma burgues. No ambito 
da produ~ao literaria, ao longo seculo XX, suas vitorias estabeleceram 
uma transforma~ao no conceito de canone e de literatura nacionaL 
Todos esses grupos se nao a tiveram em pauta a critica ao canone, 
exigiram a constru~ao de urn cmone proprio, que expressasse a sua 
Historia e contivesse a narrativa de sua emergencia - curiosamente 
repetiam 0 modelo de cons tru~ao das identidades nacionais burguesas. 
As contradi~6es dessa a~ao, em alguns casos, sao flagrantes quando 
se percebe que 0 que se deu foi uma mera substitui~ao de obras 
literarias, mantendo-se inalterados os conceitos que sustentam a 
existencia de urn cmone. 

Quando emergiram as reivindica~6es de homossexuais por seus 
direitos civis, chamou a aten~ao a constru~ao de uma identidade 
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homossexual. Desligada da esfera do pecado e do crime e, inicialmente, 
confinada a patologia, a identidade homossexual relativizava a edificio 
burgues, construido a partir da continuidade entre a familia e a Estado
na~ao. 

Recuperar a processo de constitui~ao das Literaturas N acionais, 
a partir da 16gica do oprimido, au melhor, da logica do excluido parece 
ter sido a estrategia mais usual dos criticos que se debru~aram sabre 
as questoes de genera na Literatura - a pagarem a pre~o de serem 
consider ados agentes fragmentadores das series nacionais e 
contribuirem para segmenta~oes da produ~ao literaria. A questao negra 
e a questao feminina foram resolvidas a partir do momenta em que se 
passou a se privilegiar quase que exclusivamente a fundamento 
apontado par Antonio Candido (2000, p. 33) em Literatura e sociedade: 
a posi~ao do autor, em que a articula~ao entre a artista/ escritor e a 
sociedade em que se insere sao decisivas para que as elementos 
individuais adquiram uma expressao social, ja que e atraves dessa 
articula~ao que a obra literaria passa a ser reconhecida pelo publico a 
que se dirige. Para pensar, entao, urna Literatura Gay seria conveniente 
utilizar-se da expressao "Literatura de gays e lesbicas"? 

Nao podemos crer que abriremos mao de tao oporhma discussao 
em nome de uma trilha ja percorrida par criticos anteriores - podemos 
deixar de reivindicar series literarias ja varias vezes apontadas 
(BARCELLOS, 1998; LOPES, 2002; LUGARINHO, 2002.). Iremos nos 
contentar com a escassa capacidade de confissao dos autores de suas 
identidades sexuais? Ou buscaremos em meio aos lei tares as suas 
formas de circula~ao e a rea~ao que obtiveram para em meio aos 
leitores? 

A ultima alternativa, apesar de rna is trabalhosa, urge ser 
esgotada para que a critica possa optar pelo caminho a seguir. Nao hi'i. 
como desconsiderar a exemplaridade de ° barao de Lavas, de Abel 
Botelho, em Portugal, e de Bom-Criouio, de Adolfo Caminha, no Brasil, 
que pela circula~ao que obtiveram nos meios homossexuais letrados, 
au nao, atravessararn 0 seculo XX como autenticos exemplos de uma 
nascente Literatura Gay em suas respectivas literaturas nacionais 
(LUGARINHO,2000). 

As narrativas de Botelho e Caminha, enfatizando a 
excentricidade social e sexual de seus protagonistas, evidenciam que 
ambos os personagens-titulo se reconhecem a partir daquilo que as 
destaca da serie social; sua diferen~a e, par eles, compreendida como 
identidade. Por esse motivo sao confrantados com as discursos 
dominantes em seu tempo para, assim, serem submetidos a ordem 
vigente - ambos morrem nao exatamente pela sexualidade que 
praticam, mas pelas conseqiiencias patol6gicas e legais de seus alas 
que precisamser punidos para a exalta~ao da exemplaridade burguesa. 

Para as Estudos Gays e Lesbicos a que fica evidente e que, naquele 
momento de genese, os estere6tipos sao adequados as forma~oes 
discursivas que controlam 0 que seria au nao licito, patol6gico ou 
"natural", questao ja fartamente apontada par Michel Foucault (1997). 
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No entanto, ha que se levar em considera~ao que sao discursos 
produzidos, inicialmente, a partir da sociedade burguesa e mediados 
por seus valores, por conseguinte, a homossexualidade tipificada 
nessas duas obras serve a analise da con£igura~ao e da percep~ao que 
essa identidade excentrica produzia. Podemos, neste movimento, 
perceber que a transi~ao para a individua~ao do homossexual e seu 
acesso ao discurso ja estaria em germe nos exemplos apontados; de 
maneira que, ao saltar, posteriormente, do enunciado para a 
enuncia~ao, 0 exerdcio do discurso nao sera apaziguante ou 
consolante, mas desafiador, radical e, sobretudo, revolucionario. 

Identidade homossexual e vanguarda 

Os papeis sociais que foram definidos pela constitui~ao da 
familia burguesa determinaram formas rigidas de comportamento. 
Homem e mulher eram categorias sociais em fun~ao dos mesmos papeis 
que desempenhavam no seio familiar, de forma que seus "destinos" 
ja se encontravam tra~ados a partir de seus nascimentos: a maturidade 
e a introdu~ao no mundo do trabalho, 0 casamento e a gera~ao de 
filhos, os cuidados domesticos e 0 provimento da familia. Na verdade, 
nao eram novas £un~6es, mas era urn novo cenario com urn roteiro 
adaptado as exigencias do mundo capitalista. Destaca-se, no entanto, 
que emergem novas formas de comportamento que evidenciam que 0 

modele pretendido nao atendia prontamente as necessidades 
individuais e, qui~a, culturais. Nao se deve esquecer que a sensa~ao 
de decadencia que atinge 0 Ocidente na segunda metade do seculo 
XIX e resultado do esgotamento das promessas de utopia geradas pelo 
progresso industrial 0 que gerou 0 inconformismo com estado geral 
de coisas e urn culto ao decadentismo, levando em considera~ao que 
se estava a se substituir os padr6es espirituais e morais de satisfa~ao 
burguesa pela sensualidade. 

Mesmo assim, as sociedades industriais buscaram atrair para si 
atributos que as destacassem do panorama mundial, afirmando sua 
supremacia e 0 seu progresso indiscutivel. Modris Eksteins (1991) 
aponta que, das na~6es europeias, a que mais se empenholl em 
demonstrar que estava na vanguarda do progresso era 0 Imperio 
Alemao recem-unificado (1870), jii que, naquele contexto, introduzira
se irnediatamente como potencia industrial e militar. A complexidade 
cultural alema do seculo XIX, que abrigou desde Goethe a Wagner, de 
Marx a Nietzsche, criou condi~6es para que essa cultura arrogasse para 
si urn ideal de regenera~ao do mundo porque reconhecera que "veio a 
ser a expressao de urna 'for~a vital' elementar" (EKSTEINS, 1991, p. 
107). 0 espirito alemao constituia uma verdadeira aspira~ao da 
vanguarda nacional a medida que se manifestava atraves do "desejo 
de romper 0 cerco da in£luencia anglo-francesa ( ... J, uma ordem 
codificada politicamente como liberalismo burgues" (EKSTEINS, 1991, 
p. 114), por isso passava-se a se pensar numa "missao alema" 
regeneradora e reformista que pudesse por em evidencia nao s6 a 
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superioridade do povo alemao, mas, tambem, a sua identifica~ao com 
o progresso e a modernidade. Uma cultura floresceu atraves da 
valoriza~ao do corpo humane livre de tabus e restri~5es sociais -
propunha-se urn "retorno it natureza" com uma sexualidade mais livre, 
contra a repressao e a hipocrisia de gera~5es mais velhas. Eksteins 
relata que, por esse motivo, cabia uma redefini~ao dos papeis sociais, 
por isso, insistia-se que nada havia de imoral ou anormal na 
homossexualidade e no homoerotismo ja que" nessas rela~5es deve se 
encontrar algo essencialmente formativo para a cultura alema em 
geral". 0 amor entre homens, na verdade, seria a expressao de um 
"amor heroicizado", isto e, a heroicidade seria ftmdamental para a 
emancipa~ao do instinto, para 0 colapso do homem publico, e para 
toda a estetica moderna (EKSTEINS, 1991, p. 116). 

Nao sera gratuito, portanto, que, dentre as suas varias propostas 
inquietantes, 0 Manifesto Futurista, de Marinelli, proclamasse, ao lade 
da glorifica~ao da guerra, 0 desprezo it mulher. Como se sabe, 0 

futurismo concebia a guerra como for~a destruidora e regeneradora, 
manifesta~ao suprema do novo - a tecnologia - e, tambem, a supera~ao 
humana, por obra do militarismo, do patriotismo, capazes de levar "it 
morte por belas ideias". 0 que ai se encontra e 0 desaguar de todo 0 

processo anterior que levara it ja mencionada redefini~ao de papeis 
sociais que a familia burguesa empreendera no seculo XIX. Para os 
Estudos Gays e Lesbicos 0 mais flagrante e 0 investimento no masculino 
como fonte primordial de transforma~ao e supera~ao de urna tradi~ao 
que urgia, para os futuristas, ultrapassar. Anular a presen~a damulher, 
desprezando-a, era urna forma de erradica~ao de urna tradi~ao estetica 
degenerada que se acostumara a exaltar 0 feminino como expressao 
do belo. A estetica futurista, enfatizando 0 masculino e, ate continuo, 
a maquina, garante uma regenera~ao da cultura ou, melhor, a sua 
reinven~ao porque expressa um conceito de belo que jamais havia tido 
lugar na cultura. Afirmativo, nao dialetico e, portanto, anti-historico, 
e, por isso, a vanguarda ao pe-da-Ietra, 0 futurismo definiu 
praticamente toda a reflexao acerca dos movimentos artisticos que 0 

seguiram e, de certa forma, 0 imitaram e 0 incorporaram; e sera por 
onde a identidade homossexual transitara do enunciado para a 
enuncia~ao. 

Literatura de Sodoma 

Degenera~ao e decadencia eram conceitos comuns que 
designavam a condi~ao da civiliza~ao ocidental nos fins do seculo XIX 
enos primeiros anos do seculo XX. Oriundas de um discurso sauitarista, 
sua contrapartida, a regenera~ao e a ascensao, eram entendidas nao 
so como urgencias historicas, mas tambem assuntos de saude publica. 

Quando em Portugal deu-se a proclama~ao da Republica (1910), 
o discurso sanitarista estava presente desde, pelo menos, os meados 
do seculo anterior, quando os intelectuais da Gera~ao de 1870 
debateram intensamente a necessidade da regenera~ao nacional - a 
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literatura de E~a de Queiros, bem como 0 Nahrralismo, e prodiga de 
exemplos que dao contas das enfermidades nacionais e da urgencia 
de seu tratamento e profilaxia. Dessa forma, e lembrando que 0 seculo 
XIX celebrou a comunhao entre saude ffsica e moralidade, a 
homossexualidade deixando de ser pecado, passou a assunto clinico, 
sanitario e criminal. 

Se nos so solo de investiga~ao e 0 material fornecido pela 
LiterahlIa Portuguesa, 0 desenvolvimento desse processo e por demais 
perhubador para passar invisfvel aqueles que se dedicam aos Estudos 
Gays e Lesbicos - nao fosse esse momenta expresso pela complexidade 
dos poetas de Orpheu e daqueles que gravitaram ao seu redor. A poetica 
e a reflexao acerca da homossexualidade e do homoerotismo em 
Portugal remete-nos a moment os dramaticos da Historia que 
antecederam e, de certa forma, anteciparam os anos de chumbo vividos 
sob a Ditadura Militar e 0 Estado Novo (1926-1974). 

Em mar~o de 1923, membros da Liga de Ac~ao dos Estudantes 
de Lisboa (LAEL), de fundo catolico, furiosamente, reagiram a 
dissemina~ao daquilo que era nomeado como "literatura de Sodoma" 
- uma sucessao de publica~6es polemicas, iniciada no ana anterior 
com a segunda edi~ao, pela editora Olisipo de Fernando Pessoa, das 
Canqi5es, de Antonio Botto, e que culminou com 0 opusculo Sodoma 
divinizada, de Raul Leal, publicado pela mesma editora. Quase que 
ignorada pelo publico, a obra de Botto foi a motiva~ao que desencadeou 
todo 0 episodio. Acendeu-se a por conta do ensaio de Pessoa, publicado 
na revista Contemporanea, acerca da obra de Botto ("Antonio Botto e 0 

ideal estetico em Portugal"), a que se seguiu lUna replica, no numero 
seguinte da mesma revista (novembro de 1922), assinada por Alvaro 
Maia ("Literatura de Sodoma"). Pessoa rejeitou a treplica que foi 
assumida, ern janeiro de 1923, por Raul Leal, amigo e antigo 
colaborador de Orpheu. Daf ern diante, seguem-se notfcias de 
persegui~ao e censura aos livreiros, culminando corn urna a~ao violenta 
dos estudantes sobre as livrarias que expunham e vendiam as obras 
de Botto e de Leal e corn a proibi~ao por parte do Governo Civil de 
Lisboa da exposi~ao e venda de tais obras ern mar~o de 1923, instalando 
uma censura oficial que nao era praticada desde os tempos da 
Revolu~ao Constitucionalista de 1820. 

A obra de Botto, apenas recentemente republicada (1996), 
apresenta uma clara proposta poetica de fundo homoerotico de 
maneira tao flagrante que nao encontraria eco ern quaisquer outras 
obras anteriores. Sodoma divinizada, por sua vez, e daqueles textos que 
ficam esquecidos no tempo por conta de suas propostas radicais. Raul 
Leal desenvolve, naqueles tempos de intoleri'mcia, a tese de que a 
sodomia e a luxuria sao formas de ascese espiritual. 

A rea~ao dos estudantes portugueses moveu-se, basicamente, 
por inspira~ao nacionalista e religiosa, nao se pode esquecer a como~ao 
popular portuguesa, gerada ern 1917 pelo milagre de Fatima, e pelo 
claro sentimento de reconstru~ao que tomava Portugal desde a 
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ditadura sidonista (1917-1918). 0 ambiente era totalmente favoravel a 
manifesta~6es dessa ordem de forma que nao se pode deixar de lado 
tuna rede de rela~6es discursivas que se tecia na Literatura e que tinha 
fortes n6s atados a Hist6ria portuguesa. 

o capitulo da "literatura de Sodoma" esta apagado da Hist6ria 
da Literatura em virtude dos aspectos contradit6rios que 0 envolvem, 
apesar de ter sido detonado por Fernando Pessoa e seu artigo 
problematizante. Em "Ant6nio Botto e 0 ideal estetico em Portugal", 
Pessoa, buscando a divulga~ao das Can~8es, de Botto, que editara, 
defende sua poesia como exemplo de uma atitude estetica perante a 
vida, que consistiria na valoriza~ao da beleza de certos momentos sem 
atender a moral: 

Duas ideias centrais governam a inspira<;ao do poeta e the ser
vem de metafisica e de moral. Sao as ideias da beleza fisica e 
de prazer. A analise do contelldo dessas duas ideias, tais quais 
se nos apresentam nas Canr;i5es, revelara 0 esteta inequivoca
mente. No nlodo como apresenta a primeira delas, 0 poeta afas
ta-se de toda a especie de moralidade; no modo como apre
senta a segunda, de toda a especie de irnoralidade (PESSOA, 
1993, p. 353). 

Em sequencia, Pessoa, ao discutir 0 tema da beleza fisica indica 
que "das tres formas de a conceber - a gra~a, a for~a, a perfei~ao", 0 

corpo feminino e dotado apenas da primeira; sendo que 0 corpo 
masculino retine a gra~a e a for~a; cabendo aos deuses, "se existem", 
reunir as tres formas. Alem disso, deixara claro que cabe ao esteta cantar 
a beleza sem preocupa~ao etica e, assim, cantar de preferencia 0 corpo 
masculino "por ser 0 corpo que mais elementos de beleza, dos poucos 
que hii, pode acumular" (PESSOA, 1993, p. 354). E preciso, para 
avan~armos, que seja deixado claro que Pessoa (1993, p. 352-353), neste 
artigo, compreende como esteta aquele que "substitui a ideia de beleza 
a ideia de verdade e a ideia de bem", que e "pois a ausencia de 
elementos metafisicos e morais na substancia de sua idea~ao". Dessa 
forma, segundo Pessoa (1993), 0 ideal estetico de Botto e uma exce~ao 
a moral vigente, instituindo uma forma de percep~ao do prazer que 
nao recebe interferencias da cultura e, qui~a, da natureza (lembremos 
que essa distin~ao era corrente naquele tempo) e que, enfirn, e tuna 
busca do prazer com um fim em si mesmo. Pessoa (1993), ainda, busca 
enunciar tuna proposta de conceitua~ao de uma identidade impar que 
a poesia de Botto the sugeria a medida que percebe que a sua 
emergencia s6 poderia ser considerada um caso patol6gico. A patologia 
e requerida por conta da singularidade que a obra de Bottorepresentaria 
no panorama da Europa moderna - para Pessoa, e anormal a 
grandiosidade do talento do poeta das Can~8es. 

pe outra forma, Raul Leal (1989, p. 74), assumindo a treplica 
com Alvaro Maia, constr6i tuna reflexao controversa em que, indo mais 
fundo do que Pessoa, procura nao defender Botto, mas" atacar 0 Sr. 
Maia" que "ataca a luxuria e a pederastia, Obras Divinas". Leal (1989, 
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p. 76) enuncia a sua teoria da "Vertigem", a manifesta~ao da divindade 
atraves da luxlITia e da bestialidade - "0 erotismo e a luxuria sao pois 
bern 0 paroxismo infinitamente convulsivo, vertigico do estetismo 
puro" e, mais adiante, "e a pederastia que pode sentir Deus na Sua 
Unidade essencial e pois na Sua Ornnipotencia [ .. .]. A unidade pura e 
essenciai, propria do Infinito, propria de Deus, so a pederastia poden\. 
estabelecer" (LEAL, 1989, p. 84). Ao inverter a logica usual da ascese 
crista, Leal (1989, p. 87) esvazia de sentido a patologia apontada por 
Pessoa (a anomalia do talento de Botto), assim: 

o pai que se preocupa muito com os filhos, 0 comerciante hon
rado que pensa muito em seus neg6cios, 0 escroque que 56 
vive para as suas trapalhices, sao igualmente abominaveis vista 
as suas preocupac;6es serem da Terra e naD dos ceus. Nao en
contro neles diferenc;a alguma. E na mesma ordem de ideias 
abornino, no fundo, a luxuria que naD e de misticos e naD se 
exerce misticamente. Mas quando assim se exerce 0 caso e di
ferente, entao Sodon1a diviniza-se. 

A parte as considera~6·es a respeito das propostas controversas, 
interessa, em verda de, que a replica que Alvaro Maia fizera a Fernando 
Pessoa, que fora intitulada "Literatura de Sodoma", deixava daro que 
as estrategias discursivas do poeta maior de Orpheu encobriam, na 
verdade, que Botto, Pessoa e depois Leal estavam a defender a 
pederastia e a reivindicar lUna identidade especifica que a burguesia 
expulsara do terreno da normalidade social. 0 artigo de Pessoa deixa a 
mostra para Maia que estava sendo enaltecido 0 que nao deveria ou 
poderia ser destacado, reivindicando lUna ancestralidade helenica para 
justificar, aqui sim, uma patologia: "[ ... ] for~oso sera conduir que a 
intrusao dos Gregos no arrazoado panegirista do Sr. Fernando Pessoa, 
apenas e devida ao facto de 0 livro referido ser uma torpe exibi~ao do 
amor tracio" (MAlA apud LEAL, 1989, p. 55). Mais adiante, Maia (apud 
LEAL, 1989, p. 62) desabafa: 

Se as estetas de que nos fala 0 Sr. Pessoa naD passam, afinal de 
contas de rebotalhos duma gerac;ao; se neles 0 culto da beleza 
mascula em nada consiste do que na ansia de satisfac;ao duma 
carnalidade monstrllosa~ fora de todas as leis da natureza e 
exemplificada nas mais ridiculas mascaradas do desejo sexual, 
na rnais bestializante coproltilia; se para eles a Grecia nao vale 
senao pelo uranismo ( ... ) para que demonic vir a publico com 
a apologia dum livro que so tem de especial 0 ser, em toda a 
acepc;ao da palavra, uma porcaria? 

Culto a beleza?, esteticismo a grega? Porque demonic e que 0 

Sr. Fernando Pessoa !he nao chama aquilo que todos, inclusi
ve 0 proprio autor, Ihe chamam? 

Aceitando a provoca~ao de Alvaro Maia, recordemos que os 
poetas de Orpheu, notadamente 0 proprio Pessoa e Mario de Sa
Carneiro, por diversas vezes e maneiras. Lm~aram mao, em suas 
poeticas, de procedimentos que poderiam indiciar urn 
comprometimento com mesmo 0 "ideal estetico" propos to por Pessoa 
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para Botto. Poemas como" Antinoous", a "Ode trilmfal" e a "Ode 
maritima", de Pessoa, ou a novela A confissao de Lucio, de Sa-Carneiro, 
sao por demais flagrantes para nao se deixar de concordar com 0 

desabafo de Alvaro Maia. Na verdade, hoje, para os Estudos Gays e 
Lesbicos, 0 texto de Maia e mais pacifico e ilurninador do que se poderia 
imaginar na epoca de sua publica~ao. Pondo-se como porta-voz do 
status quo, Maia consegue deixar clara a inten~ao de Pessoa em destacar 
a obra de Botto sem, no entanto, se comprometer diretamente. Pessoa 
a defende sem contudo engajar-se na proposta imediata que obra de 
Botto impunha. Nas Canri5es fica explicito que a personagem dos 
romances natmalistas se libertara da tipifica~ao e ganhara 
individua~ao, garantindo a subjetividade em sua enuncia~ao. Maia, 
mesmo escandalizado, parece ser 0 Unico a perceber que 0 saIto fora 
dado e que, por mais que Pessoa e Leal quisessem, mais do que a 
realiza~ao estetica, a efetiva~ao no discurso do desejo homossexual 
era a garantia de que aqueles que haviam sido lan~ados a 
excentricidade podiam transpor as barreiras da sociedade e 
reivindicarem a sua existencia. 

Nao e gratuito que 0 historiador Rui Ramos, autor do sexto 
volume daHist6ria de Portugal, dirigida por Jose Mattoso, seja categorico 
em relacionar 0 movimento de Orpheu com 0 episodio da "literahua 
de sodoma" e, por conseguinte, com uma forma especffica de 
compreensao da cultma portuguesa e de sua travessia pela 
modernidade. Como historiador, Ramos deixa de lado a transforma~ao 
dos procedimentos artisticos para afirmar que os "modernist as 
quiseram alterar [ ... J as maneiras de viver" (RAMOS, 1994, p. 658). 
Ramos (1994, p. 662) percebe que por detras dos procedimentos 
esteticos se encontrava uma proposta radical que formulava urn 
"plmalismo moral", ou seja, 0 movimento orfico propunha, na 
verdade, uma forma plural de existencia que insistia em "provar que 
havia outros modos de encarar a vida". 

A experimenta~ao da sexualidade em consonfmcia com 0 clima 
vanguardista promovido pelo futurismo eram propfcios a que se 
entrela~assem vida e arte, biografia e poesia, etica e estetica. Para Ramos 
(1994, p. 661), a Pessoa e Leal: "[ ... J interessava era a admissao pllblica 
da homossexualidade como um modo de vida nllfna sociedade que, 
segundo eles, nao devia ter ortodoxia, porque estava em transi~ao, era 
urn 'puro devenir". Ramos nao deixa de chamar a aten~ao para 0 fato 
de que 0 episodio da "literatura de sodoma" deixava em evidencia as 
contradi~6es morais da sociedade porhlguesa que, se por urn lado, 
era tolerante com praticas nao manifestas, por outro, nao admitia que 
se ferisse a sua propria estrutura. 

Do episodio da "literatura de sodoma" 0 que fica claro e 0 

combate que uma sociedade travou consigo mesma diante da 
emergencia da homossexualidade como urn discurso aut6nomo e 
desafiador. Os anos de chumbo que se seguiram aquele ja distante 
1923, definiram procedimentos esteticos mais econ6micos e menos 
apaixonados, que lutavam para a reconstitui~ao dos sentidos mais 
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abrangentes e "plurais" da forma de se conceber a sociedade. Apesar 
de encontrarmos inumeros exemplos de autores portugueses que 
contribuiram, no decorrer do Estado Novo, para a permanencia da 
discussao proposta pela "literatura de sodoma", somente apas 1974 e 
que se vera 0 reflorescimento do discurso desprovido de ambigilidades 
e censuras. Uma vasta gera~ao de autores ira recuperar e reinstituir a 
subjetividade homossexual e inquirir a Literatura e Histaria por seu 
silencio. 
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