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Este artigo e parte de uma pesquisa mais ampla que
procura examinar, sob 0 aspecto discursivo, 0 problema da
constitui9ao e da expressao da subjetividade na hist6ria do
movimento homossexual na decada de 80. 1 Emprego 0 termo
subjetividade para designar urn certo universo imaginario da
experiencia vivida, em que 0 individuo se percebe como unidade
separada e diferenciada ao lado de outros com os quais partilhao
mesmo espa90 social de confrontos e coer90es. Trata-se aqui do
esfor90 historicamente determinado de busca de si de que fala
Foucault no conjunto de sua obra?

Para desenvolver essa investiga9ao, propus uma analise

discursiva da correspondencia enviada ao Somos - Grupo de
Afirma9ao Homossexual, principal agremia9ao de ativistas que
atuou em Sao Paulo e no Rio de Janeiro na luta pela libera9ao e
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pela afirma9ao das identidades homossexuais. 0 COrpUS foi
construido a partir de cartas pessoais de individuos que nao
militavam no grupo nem tinham liga9ao com qualquer tipo de
ativismo politico no que dizia respeito acausa homossexual.

A analise que apresento a seguir me foi inspirada por
uma dupla curiosidade: observar que modalidade de
enuncia9ao sustenta, no campo do ativismo homossexual, a
fala de si como sujeito identificado a uma pratica sexual e
verificar ate que ponto 0 ativismo em prol da afirma9ao de
uma minoria sexual motiva a confissao publica da escolha
homossexual. Em outros termos, a amilise da correspondencia
enviada ao Grupo Somos deve conduzir a compreender 0

processo interlocutivo pelo qual se pode estabelecer a distin9ao
entre as formas enunciativas da confissao e da confidencia,
delineando respectivamente os dominios do publico e do
privado.

Na carta selecionada para estudo neste artigo, proponho
dois focos de analise. 0 primeiro consiste em levantar as marcas
de enuncia9ao que identificam posi90es do sujeitb da pratica
homossexual ao lange da narrativa epistolar. 0 segundo estit
ligado ao estatuto institucional do Grupo Somos como
desencadeador discursivo de gestos subjetivos de leitura e
expressao de si. Trata-se de focalizar a inser9ao institucional do
Somos naquilo que diz de si 0 remetente da carta, bern como de
observar de que maneira 0 Somos e constituido enquanto inter
locutor no imagimrrio daqueles que escrevem.

Torno entao como objeto de analise aseguinte carta, datada
de 28 dejulho de 1981:

Oigente

I l



Estou escrevendo-Ihes por que Ii 0 recadinho de
voces na revista homem n035. Olha! Eu quero saber
tudo sobre homossexualismo e se possivel em
detalhes viu?

Queria conhecer muitas pessoas do grupo de
voces se possivel com mais idade do que eu.

Assim que Ii 0 recado de voces fiquei curiosissimo
porque tenho muitos amigos homossexuais em todo
lugar, quase todos nao querem assumir porque dizem
que a sociedade nao aceita.

Porque esse preconceito? sera que esses homens
e mulheres nao sao seres hurnanos tambem? sera que
e1es nao podem andar tranqiiilamente nas mas sem
que alguem critique-os?

Muitas pessoas dizem que todos os homossexuais
deveriam ser exterminados, e 0 que eu acho
impressionante eque todos concordam.

Concordam sem ao menos saber 0 que os leva a
fazerem isso, porque se sentem atraidos pelo mesmo
sexo, nao tentam entender e ainda dizem:

"Eu prefiro ser urn ladrao ou assassino do que ser
isso".

Agora falando de mim: tenho 15 anos, 1,70 m,
55kg.. ,

Transo com ambos os sexos. Com homens, voces
sabem, e1es arreiam acal~ae acontece ... voces sabem
o que.

Mais uma vez urn amigo meu de escola me
convidou para transar, mas foi diferente, ele queria
ser amado por mim, e ele me amana tambem. Foi 0
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caso mais comurn que poderia ter acontecido em
minha vida. Transamos como urn casal na primeira
noite de amor, ele chupou 0 penis, eu chupei 0 dele
mas nao por vontade propria nao aceitamos
penetr3.9ao.

Outra -vez numailha aqui de.... eu transei com urn
homem de 31 anos, pauiista, branco, bonito e
amigavel. Foi a transa que eu gostei mais.

Transamos ao sabor das ondas, e ao som do vento
em nosso corpo, sobre a areia se tocando (romantico
nao?). Foi urna transa onde s6 houve amor e mais
nada.

Por favor, ajudem-me, minha familia descobriu
umatransa minha e puseram-me uma noite para fora
de casa. Ja pensei ate em suicidio, fugir de casa e
todas aquelas besteiras, f3.9am tudo 0 que der para
me ajudar. Se mais alguem de... eserever para voces
de-me 0 endereyo atraves de carta que eu entrarei
em contato imediatamente.

PS. Eserevam-me sobre pseud6nimo para minha
familia nao deseobrir ta?

Tehan!

Nada mais representativo da correspondencia dirigida
ao Somos do que essa carta. Seu desenvolvimento, incluindo a
abertura e 0 fechamento, contem marcadores de um modelo
de narrativa epistolar estruturado pelo trac;o confidencial e
autobiografico. 0 modo como se da linguisticamente a
referencia ao outro e um dos sinais que nos remete a essas
duas dimens5es tipicas da enunciac;ao epistolar. A prop6sito

desse aspecto, destaco aqui os seguintes fragmentos de
enunciac;ao correlativos ao paradigma das formas de tratamento
disponiveis na lingua para abrir e fechar uma carta, compondo
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o quadro de interlocw;ao contextualmente adequado.

III 'oi gente'

/21 'tchau'

Opto aqui por guiar a apreensao da carta em analise em
seu processo de interlocw;;ao. 0 jogo interlocutivo nas pniticas
de escritura epistolar centraliza a rela~ao remetente/
destinatario. Trata-se, conforme diz Eni Orlandi ao considerar
as posi95es de escritor/leitor no discurso escrito, de urn dominio
parcial que s6 se configura integralmente na superficie tex
tual. 3 A deten~ao do jogo de efeito de sentido encontra-se nos
dois interlocutores que, ao jogar, efetuam cruzamentos
discursivos marcando a especificidade de suas posi~5es.

Assim, os recortes 111 e 121 chamam aten~ao para 0 modo
de constitui~ao do interlocutor. Os fragmentos retirados da
carta podem ser associados a urn dominio de regras lingilisticas
que orientam a referencia ao destinatario nos diferentes tipos
de correspondencia. Tais regras definem as condi~5es de maior
ou menor formalidade, segundo as quais devem funcionar as
marcas formais de tratamento para reger uma certa rela~ao

interlocutiva. Conclui-se dai que os recortes em destaque
apontam para uma estrutura de enuncia~ao em que a regra e
destituir 0 jogo interlocutivo de qualquer formalidade.

Desse modo, ve-se que 0 interlocutor, na posi~ao de
destinatario, esta posto no mesmo espa~o discursivo do
remetente. A estrutura~ao da interlocu~ao aqui denota 0 efeito
da considera~ao do outro como cfunplice do pr6prio enunciado,
ou, dito de outro modo, do enunciado daquele que diz eu nessa
enuncia~ao. Entendo que a constru~ao do outro - 0

destinatario -, atraves de marcas lingliisticas de tratamento
que conotam proximidade, e, nessa carta, urn tra~o do tom
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confidencial recorrente na correspondencia enviada ao Grupo
Somos.

Dutro aspecto importante a observar e a rnaneira pela
qual 0 discurso da afirma9ao, inerente ao campo enunciativo
do rnovimento homossexual, esta presente nessa carta. Essa
presen9a se da sob 0 estatuto da exterioridade, isto e, como
pontos de entrada da fala do outro, particularizando urn
funcionarnento da heterogeneidade enunciativa e
estabelecendo urn modo de rela9ao do interior com 0 exterior
do discurso da carta. Vejamos como, nos recortes a seguir,
destacam-se as rnarcas de heterogeneidade - 0 distanciamento
entre 0 eu que se enuncia na carta e 0 eu pre-construido na
forrna9ao discursiva da afirma9ao que sustenta as condi90es
de enuncia9ao pr6prias do espa90 epistolar em questao:

131 Estou escrevendo-Ihes porque Ii 0 recadinho de
voces na revista homem nO 35.

14\ quase todos 000 querem assumir porque dizem
que a sociedade nao aceita.

151 Por que este preconceito?

161 Sera que f!lesnao podem andar tranquilamente
nas ruas sem que alguem critique-os?

171 Muitos dizem que todos os homossexuais
deveriam ser exterminados

181 e 0 que eu acho impressionante e que todos
concordam

191 Concordam sem ao menos saber 0 que os leva a
fazerem isso, por que se sentem atraidos pelo mesmo
sexo

1101 nao tentam entender e ainda dizem: "Eu prefiro
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ser um ladriio ou assassino do que ser isso"

1111 Agorafalando de mim.

o que define 0 discurso proprio dos enunciados
recortados acima e a relayao deles com outros do campo
enunciativo da homossexualidade. Adoto aqui 0 conceito de
enunciado como. uma unidade discursiva que se produz naJ
pela enunciayao, caracterizando-se como urn elemento de uma
pratica discursiva imbricada com uma pratica social. Vale dizer
que as palavras que circulam em uma sociedade tern diferentes
relayoes de sentido com as multiplas ayoes que recortam essa
mesma sociedade.

Tal imbricayao e que, segundo Maingueneau, sintetiza a
ideia de "comunidade" discursiva. 4 Nessa perspectiva, e
plausive1 associar essa nOyao it de "comunidade homossexual",
difundida entre teoricos e historiadores dessa categoria de
minoria sexual. Trata-se, entretanto, de uma alusao nao ao
conjunto de agentes sociais que se organizam em defesa da
afirmayao homossexual, mas sim ao conjunto de enunciados
que delineiam discursos de afirmayao. Comunidade discursiva
e uma nOyao que passa assim a designar, nesse caso, uma
prMica social particular indissociavel de uma pratica discursiva
correspondente.

Desse modo, as relayoes de sentido que singularizam a
carta decorrem de espac;os discursivos que se intercruzam,
erigidos tanto dentro quanta fora do movimento de afirmayao
homossexual. Refiro-me aqui aos meios expressivos
mobilizados para falar da questao homossexual, a saber, 0

discurso religioso, 0 academico, 0 literario, 0 jornalistico, 0

panfletario, etc. Aparecem ai formac;oes discursivas no ambito
das quais as formulayoes dessa carta mobilizam
interdiscursivamente posiyoes de sujeito.
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Ve-se, entao, de 141 alI 01, enunciados produzidos em dois
pIanos de enuncia9ao. Estes podem ser designados mediante os
termos propostos por Maingueneau: intertexto interne e externo.
o intertexto interne compoe,,;se de formulas de enunciados
correlatos ao mesmo espR90 discursivo em que a carta funciona.
Diz respeito aci!a9ao, no interiOr dascartas pessoais, de panfletos,
manifestos, informativos produzidos para fazercircular a causa
homossexual. Ja 0 extemo inc1ui cita90es remetidasa esp3.90S
outros de enunciados, noS quais se estende a formR900 discursiva
referente aafirma~ao identitaria da minoriaem questao. Trata-se
da men9ao de textos em favor ou contra a pratica homossexual.
Textos esses que circulam fora do espa90 discursivo4amilitancia
gay-grandeimprensa, peri6dicosqniversitarios,ob~ cientificas.

A intertextualidade, no caso das cartas dirigidas ao Somos,
pode entao ser abordada como urn funcionamento enunciativo,ou
seja, como umamaneira, atraves de certas formas de linguagem,
de os individuos tornarem-se sujeitos de suatransgressiva pratica
sexual. 0 especifico dessefuncionamento eo de correlacionar
diferentes espR9QS discursivos em curso no mesmo campo. Exemplo
dessa opera~o e a que Se apresenta pela inser~ao do recorte j3j,
que funciona como expressao referencial deum intertexto externo.
Pelo emprego dessa expressao - na revista Homem n° 35 
fica implicitamente citado 0 texto de uma reportagem e
explicitamente referido urn espa90 discursivo exterior aos da
militancia, onde tambem circulam discursos de. afirma9ao
homossexual. No caso, trata-se da circulR900 de informa~es sobre
as atividades do Grupo Somos naquele periodo. Com esse dado,
tem-se que, alem das cartas, ha outros meios de expressao onde
os individuos encontramesp~ paraexercerumaclandestinaforma
de subjetividade.

Mediante essa citR900, estabelece-se na superficie da carta
uma linha divisoria entre os pIanos de enuncia~oo do publico e do

,. + t
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privado. 0 primeiro focaliza, no ambito exterior, 0 espa<;o discursivo
jomalistico, co-extensivo a panfletos, boletins mimeografados,
filipetas, materiais de comunicac;ao dirigida. Estes sao enfim os
espa<;os pr6prios do discurso militante da afirmac;ao dos excluidos
em causa. 0 segundo plano enunciativo delimita, nos termos de
uma modalidade confidencial, 0 espac;o discursivo epistolar.

o lugar do outro no discurso dessa carta e tambem uma
importante tcitica no jogo da construc;ao interlocutiva. A
estrategia e posicionar-se na mesma perspectica do destinatario,
produzindo ai urn efeito de proximidade. Por isso 0 remetente
alude aos termos fundamentais que conformam 0 discurso da
miliHl.ncia homossexual: a negac;ao e a afirmac;ao. 0
procedimento enunciativo ai reside na construc;ao de uma
posic;ao de sujeito que, do exterior, define 0 lugar de fala
contraposto ao da afirmac;ao, ou seja, focaliza-se na fala do
outro urn modo de negac;ao de si.

As formas lingliisticas presentes respectivamente nos
recortes 141, 161, 171 e 181- a saber, "todos dizem", "eles nao
podem", "muitos dizem", "concordam" - indicam marcas
da posic;ao do outro. Trata-se da marcac;ao pronominal e ver
bal de indeterminac;ao do sujeito do enunciado. Tais
formulac;oes lingliisticas apontam uma maneira de dizer em
que 0 eu da enunciac;ao, por urn lade, aparece engajado no
discurso da afirmac;ao e, par outro, encontra urn modo nao
comprometido de inscrever-se no discurso da negac;ao. 0 efeito
de sentido resultante desse modo de enunciar-se e a denuncia
segundo a qual sao os outros homossexuais que negam a si
mesmos.

Em outros termos, ao longo de seu desenvolvimento,

essa carta evidencia praticas discursivas que oscilam entre a
negac;ao e a afirmac;ao, mobilizando marcas de heterogeneidade
que se explicitam na maneira de 0 remetente se expoL Dito de
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outro modo, os recursos lingiiisticos que destacamos na carta
em analise apontam estrategias de exposiyao de si que remetem
para 0 discurso do outro a perspectiva da negayao de si
enquanto homossexual. E 0 complexo jogo de quem, pbr
multiplos impedimentos, quer falar de si sem se revelar. Mais
uma atestayao de que a escrita epistolar e uma pratica que se
exerce no isolamento, num jogo ambiguo de distanciamento e
proximidade.

Isso posto, pode-se considerar uma posiyao enunciativa
E 1 que integra umconjunto de formulayoes do ambito do pre
construido. Ou seja, 0 quese dizna carta e parte deumuniverso
de sentidos previamente estabelecidos. Do ponto de vista da
identificayao de quem diz, 0 modo de diz.er rearticula
formulayoes pre-contruidas, perfazendo relayoes contextuais
muito particulares. A maneira de dizer aqui funciona
produzindo como efeito a negayao de si no discurso do outro.

Enunciados como os que aparecem nos recortes \71 e 181
denotam uma posiyao de sujeito estranha ao contexto
discursivo pertinente ao movimento homossexual. Nesse setor
ativista, e como se so os nao atingidos pelo discurso da
consciencia afirmativa pudessem negar a propria identidade
homossexual. Ao aludiresse pressuposto, a menyao do referido
enunciado propicia ao remetente da carta, no exercicio proprio
e legitimado da correspondencia epistolar, engajar-se na
posiyao de sujeito da afrrmayao.

Dutro conjunto de enunciados pode ser alinhado a uma
posiyao enunciativa E2 - a negayao de si - que se situa no
interior do proprio discurso de afirmayao, produzindo ai um
corte, cujo efeito e 0 da resistencia a proposta politica de
revelayao de si determinada na pratica discursiva do
movimento homossexual. Pode-se dizer que a resistencia
designa a contradiyao inerente a formayao discursiva da

··----'1-1------------1..-1...----.-------
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afirmayao homossexual.

Em 141, por exemplo, essa contradiyao se manifesta dando
lugar a diferentes posiyoes de sujeito. 0 remetente se engaja
em perspectivas a que estao correlacionadas formulayoes de
sentidos excludentes e concomitantes no mesmo campo
discursivo. Elas podem ser glosadas assim: "todos os
homossexuais querem assumir", "nem todos os homossexuais
querem assumir" ou "alguns homossexuais querem assumir".
Esse processo de efeito de sentido escava na carta urn lugar
de expressao da resistencia. Desse lugar, emerge 0 sujeito que
resiste a confissao, decorrente do ato de assumir, e faz da
narrativa epistolar uma modalidade de enunciayao
confidencial.

o recorte 1111 pontua um salto no curso da carta. Rei
uma mudanya de foco, introduzindo, no fluxo da fala, uma
outra modalidade de distanciamento. Ao dizer "agora falando
de mim", 0 aspecto heterogeneo da enunciayao e manifestado
por uma nao-coincidencia entre 0 eu engajado na afirmayao
homossexual eo eu referido a si pela propria maneira de dizer
se homossexual.

Nesse ponto, e importante assinalar os primeiros
marcadores que descrevem 0 processo de enunciayao pelo qual
o ato de se subjetivar opoe-se ao de assujeitar-se. Isso significa
dizer que, conforme 0 modo lingiiistico atraves do qual 0

individuo se refere a si em dados contextos, a subjetividade
pode resultar da ayao de uma dessas pressupostas instancias
discursivas: ou ada autonomia criativa, ou a da dependencia
impositiva.

No contexto em questao, esse fenomeno leva a observar
como, do ponto de vista dos efeitos de subjetivayao, 0 sujeito da
homossexualidade e produto de urn dobramento sobre si,
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provocado pela incitacao exterior a falar de sua pnltica sexual. A
injuncao adizer, arevelar, como condicao daafirmacao identitaria,
traz atona 0 gesto do dobrar-se sobre si. Discursivamente, isso
significa 0 ernprego de recursos de linguagem, cujo efeito eapessoa
falar de si a partir de si mesma, de. i~stancias resguardadas da
exposicao publica

Essefenomeno de dobramentointervem no discurso politico
de afmnacao homQssexual delineando.esingularizandoum outro
lugar de enunciacao. ,Tudose passa como se 0 individuo pudesse
abstrair-se da determin~a.o coletiva que the subjaz e falasse a
partir de urn planoque the eindividualmentepr6prioe singular.

Apartir da fonnulaeao "agorafalando demim" da-seuma
ruptura no fio do discurso da carta. Hiuma mudanea no· cenano
dessa narrativa epistolar. No movimento discursivo da carta,
arquiteta-se outro fluxo .de produeao de sentido. A referida
expressao soa como umasinalizaeao. Os sentidos passivei~ de ser
interpretados agoravetn de outra posiea<> de sujeito. Para relatar
suas experiencias pessoais, hi que se trazer acena umaforma
diversa de subjetividade. Dai 0 emprego dareferida locuyao ver
bal tal como uma vinheta colocada entre urn bloco eoutrode urn
programa de televis.ao. Ela anuncia que 0 locutor passa afalar de
urn lugar enunciativo diferente e, por efeito dessa altel1lancia, a
partir da sequencia seguinte, outro sujeito passa a narrar.

Precisamente nesse ponto da carta, pode-se observar 0

deslocamento para 0 plano discursivo pr6prio a determinadas
categorias de narrativa, na qual se inclui 0 genero epistolar.
Certamente essa forma de narrar impoe-se historicamente
como urn dos lugares de inscrieao do discurso amoroso. Desse
modo, no contexto em questao, a subjetividade nao emais urn
produto da relaeao do iridividuo com os discursos coletivos de
afirmaeao homossexual, mas deste com sua pratica sexual
aliada a uma certa experiencia amorosa. Tem-se assim a

.._-,.,----- -"-. -_.- .·+-'~·----------·~-------+I----+--'-_--- _
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estrutura enunciativa de uma interlocu~ao confidencial.
Remetente e destinatario sao posi~5es intercambiaveis na
partilha de segredos que dizem respeito tanto a quem fala como
a quem escuta.

Observe-se os seguintes recortes:

1121 Transo com ambos os sexos.

1131 Com homens voces sabem, eles arreiam a cak;a

1141 e acontece voces sabem 0 que

1151 Um amigo meu de escola me convidou para
transar,

1161 mas .roi diferente,

1171 ele queria ser amado por mim e ele me amaria
tambem

1181 Foi 0 caso mais comum que podia ter acontecido
em minha vida.

1191 Transamos como um casal na primeira noite de
amor,

1201 ele me chupou 0 penis, eu chupei 0 dele

1211 mas nao por vontade propria

1221 nao aceitamos penetrar;ao

1231 Dutra vez numa ilha aqui... eu transei com um
homem de 31 anos, paulista, branco, bonito e
amigavel

1241 Fai a transa que eu gastei mais

125\ Transamos ao sabor das ondas, e ao som do
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vento em nosso eorpo, sobre a areia, se toeando

1261 (romantieo nao?)

1271 Foi uma tran.'}a onde s6 houve amor e mais
nada

Iii assinalei, no inicio desta analise, como determinados
padroes discursivos proprios do genera epistolar tern 0 efeito
de tomar 0 destinatario cumplice do discurso que constroi 0

remetente a respeito de si. Nessejogo de cumplicidade, elabora
se 0 sujeito da confidencia. Esob essa dinamica de enunciayao
que, na sequencia de recortes de 1151 a 1301, 0 desenvolvimento
narrativo da carta resvala para 0 relato da experiencia indi
vidual.

o uso da correspondencia epistolar, genera de escritura
proprio da fala de si, intervem no campo discursivo da
afirmayao homossexual, praduzindo uma perspectiva exterior
para 0 exercicio da expressao da sexualidade. Recorrer acarta
atende ademanda de tomar 0 prazer e 0 sexo que se pratica
urn fator de subjetivayao. 0 eu que se constroi no plano da
correspondencia nao se restringe a funcionar enquanto urn lugar
referencial que dli sustentayao ao discurso politicamente
estabelecido sobre a afirmayao homossexual. Esse eu, sempre
multiplo e mutante, possibilita uma intervenyao
desestabilizadora nessa formayao discursiva.

"Agora falando de mim" e0 marcador nuclear de uma
constelayao de posiyoes de sujeito. Por essa formulayao,
pontua-se uma nao-coincidencia entre 0 sujeito da afirmayao
homossexual (aque1e que e referido) e 0 sujeito que diz eu
lala (aquele que se refere). Tal sistemade perspectiva enunciativa
sustenta-se e adquire sentido pela intervenyao encetada tambem
em outros discursos, previos e co-existentes a afirmayao
homossexual. Trata-se dos dispositivos de sexualidade em geral,

"------;--•••••.•• "1"'1-------------......, - ...., .....---------
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em que se problematiza a disjunyao entre sexo e afeto. Desse
modo, as formulayoes que integram os conjuntos de enunciados
podem associar-se a posiy5es enunciativas E3, E4 e E5, mapeadas
nessa sequencia da carta em analise, traduzindo uma ordem
correlata das seguintes posiyoes de sujeito:

E3 (1121, 1131, 1141, 1151, 120\' 1231) = posiyao do sujeito do
ate sexual.

E4 (1161, 1191, 1251, 1261) = posiyao do sujeito da relayao
amorosa.

E5 (1211, 122j) = a posiyao do sujeito da responsabilidade

Nesse ponto, ve-se que acontece no decorrer do relato
uma certa economia enunciativa em que as formulayoes se
distribuem, guardando em si posiyoes rnuito precisas de
subjetividade. Dependendo do posicionarnento, constr6i-se ai
urn sujeito que the corresponde mediante dadas condiyoes de
produyao. No tocante Ii posiyao da relayao amorosa, vale
lembrar que 0 contato er6tico entre figuras do mesmo sexo s6
encontra seu espayO sob discutiveis concessoes. Pode-se ate
admitir 0 sexo entre machos, mas 0 amor s6 emoralmente
possivel entre homem e rnulher. Diz Lejeune que, no seculo
XIX,

se 0 arnor ehomossexual nao se falara nunea dele.
Isso nao quer dizer que ahomossexualidade nao tenha
tide sua literatura pessoal, diarios intimos,
eorrespondeneias. Nem que ele nao tenha podido se
exprimir ameia luz da poesia liriea.5

Essa brecha aberta nesse campo enunciativo torna
possivel narrar a experiencia de ser homossexual sob variadas
perspectivas e multiplos discursos, segundo 0 eu que quer

enunciar e ser enunciado - 0 do ate er6tico, 0 do arnor
romantico ou 0 da responsabilidade -. Ai eque, no espayo
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discursivo das cartas enviadas ao Somos, 0 sujeito virtual da
homossexualidade confunde-se com sua propria enuncia9ao.
No exercicio da escrita epistolar, ecomo se 0 movimento do
enunciador nao fosse senao 0 de enunciar, fazendo coincidir
enunciado e enuncia9ao. 0 que edito e 0 ate de dizer sao
partes do mesmo fenomeno da busca de si na experiencia
sexual.

. Observa-se uma vez mais que 0 apelo a cumplicidade,
que permeia a concre9ao de sentidos, nessa sequencia, busca,
ao mesmo tempo, a confirma9ao do sentido atribuido as
experiencias homossexuais relatadas e 0 refor90 do lugar do
interlocutor como eonfidente. Entendo que essa pare9a ser a
condi9ao fundamental da revela9ao de si na carta.

Mas a ultima sequencia da carta em foeo sinaliza outro
posicionamento atribuido ao destinatario. Este sai da eondi9ao
do confidente para re-aparecer no lugar do eonselheiro.

128\ Por favor ajudem-me

1291fafam tudo 0 que puder para me ajudar

\301 Escrevam-me sobre pseudonimo para minha
familia 000 descobrir ta?

No arquivo das cartas enviadas ao Grupo Somos, nao
ha registro das respostas aos remetentes. Entretanto,
particularmente esta em analise traz no envelope dados
indicativos de res posta. Sao dois pedidos na forma
interrogativa:

- Marcia, voce enviaria materiais?

- Beto, voce da apoio?

Se transcrevo aqui essas duas formula90es, e para
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explicitar precisamente a dimensao institucional da rela9ao
interlocutiva entre os remetentes das cartas e 0 Somos. E na
rela9ao com esses enunciados que 1281, 1291 e 130\ passam a
fazer sentido. 0 espa90 discursivo da carta se define aqui em
duas dire90es. Por urn lado, ele se mostra como urn dos modos
possiveis da afirma9ao homossexuaI, segundo 0 regime que
moIda a pnitica discursiva do movimento homossexuai. Por
outro, a correspondencia e 0 espa90 discursivo plausivel para
o sujeito que quer se mostrar sem ser visto, emergir no dominio
publico sem sair do privado, ou seja, confidencialmente.

Na carta em analise, observa-se que, deslocando-se de
uma posi9ao a outra, 0 sujeito constitui-se dizendo 0 que e
precise dizer relativamente a cada posi9ao que ocupa,
perseguindo 0 tra90 invisiveI e imagimirio da fala do Outro
este que e a instancia discursiva sustentadora e asseguradora
de toda enuncia9ao no contexto da pnitica homossexual. 6

Refiro-me aqui as retomadas previamente fundadas no
plano do pre-construido dos discursos de nega9ao e de
afirma9ao homossexual que, por sua vez, vao tecendo uma
serie ilimitada de retomadas. Os enunciados recortados na carta
analisada sao correlatos de uma memoriza9ao e de uma filia9ao,
isto e, de uma inser9ao num sistema de dispersao e de re
emprego.

Para concluir

o fen6meno da heterogeneidade que se ressalta na analise
revela 0 carater contrastivo das posi95es de enuncia980 no percurso
da escritura. Nesse jogo de diferen9as, conforme 0 deslocamento
de lugares, pode-se ver 0 sujeito como resultado do acumulo de
atribuiyoes - 0 eu, ao mesmo tempo, urn e muitos. Outra
possibilidadeede 0 sujeito aparecercomo efeito de uma altemancia
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- 0 eu eora isto, ora aquilo.

A primeira dinanica de formula<;5es de sujeito, Orlandi
concebe comopluralidade mostrada das identidades.7 0 termo
e criado pela autora para descrever 0 processo enunciativo
em que, atraves daformul~ oral de seus mitos, 0 'indio assurini
identifica-se sob um par~igma multiplo, que pode sec glosado
"eu sou isto e aquilo ". Para amilise da dinfunica deposi<;5es
enunciativas na cartaem questio, adota a segundapossibilidade,
que eminhareformula<;ao ciaPropoSta.ge Orlandi..0 mecanisino
de referencia a si se da sob a egide do "ista au aquila", dai ser
mais pertinente descrever esse processo como pluralidade
atribuida das identidades.

Do ponto de vista da enuncia<;ao da sexualidadeD nesse
plano, pode-se entrever um lugar pontual de nao-coincidencia
entre 0 publico eo privado. Diferentemente da heterogeneidade
que constitui 0 sujeito naesfera privada da escritura epistolar,
asformula<;5es acerca de si no espa<;o discursivo da afirma<;ao
homossexual pautam-se pela ilusao da coerencia e da
continuidade fisica e psiquica, signos distintivos da no<;ao de
identidad.e, conforme assinala Michel Pollak. 8

Sob esse aspecto, eque 0 processo de jdentifica<;ao, no
caso do sujeito da pnitica homossexual, esta submetido a
multiplos circuitos enunciativos. 0 problema para a emergencia
do sujeito enao se deixar capturar por fluxos indesejaveis de
significa<;ao. Maingueneau afirma que

o dizer (...) toma-se indiscemivel de urn interdizer
especifico. A enunci~ nao se desenvolvesobre
umalinha de umainten~ fechada sobre seuproprio
querer, ela eparte a parte atravessada pela ameR9a
do deslize no que nao epreciso dizer, no que nao e
preciso dizer sobretudo, cuja presen9a ao mesmo

._-............ -+---------
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tempo invasora e invisivel duplica constantemente a
enunci~ao legitima no momento ern que ela surge.

Ve-se que 0 processo de revelar a si como homossexual se
da na fronteira constitutiva que poe em rela<;ao diversas posi<;6es
de sujeito. Buscarnesse processo umaidentidde significasubmeter
se auma dinfunica em que as palavras escapam a urn lugar estavel
de enuncia<;ao efuncionam sempre num limiar enunciativo, ou num
espa<;o entre vanos dizeres.

Tal e a dinfunica enunciativa que se pode depreender
sobretudo na sequencia de enunciados recortados nos
conjuntos E3, E4 e E5. Ai as dispersas posi<;oes de sujeito
redundam no texto da carta efeitos de descontinuidade na
sequencia narrativa, na medida em que os sentidos da "transa",
isto e, da rela<;ao homossexual relatada na carta, colocam-se
mutuamente em xeque. Ante as vicissitudes dos encontros
er6ticos, as posi<;oes enunciativas nunca podem coincidir na
determina<;ao de categorias de identifica<;ao do sujeito da
homossexualidade.

o que se poe urn questao, diante da possibilidade de
dizer-se homossexual, ea necessidade de retomar a posse de
uma certa forma de identidade, aquela que Michael Pollak
propoe definir como "imagem de si para si e para os outros",
na qual a coerencia e a continuidade individuais, fisicas e
psiquicas, formam seus signos distintivos.

Bourdieu ve nas formas de referencia a si urn recurso
para abarcar essa identidade unica e total que sempre
permanece inapreensiveJ.9 E exatamente a unidade de uma
narrativa totalizante que permite esse efeito ilus6rio de uma
exterioriza<;ao de urn eu unificado. Para tanto, a confissao,

tomada aqui enquanto modalidade de enunciayao, cumpre sua
finalidade em uma dimensao eminentemente afirmativa.
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otra~ fundamental do ato de confessare0 de resguardar
o coming out no ambito institucionalizado do segredo. 0 que se
delineia eurn territ6rio de interioridade, continente fechado atudo
o que the e exterior. Valho-me aqui da do trabalho de Alois Hahn
sobre a hist6ria da confissao.10 A connssao constituium mddelo

.' ," ", ".':':'.;', : , . ..I;!jo": ' ".j, 1

teemco de desvelamynto ~ vel~ento d~,Sl qu~ historicamente se
estende, conforme observa Hahn, paf~dominiosoutros cOnto a
psicaruilise modema Ai, aposi~ do cOnfessorepreenchidapel6
analista que tem a fun~~d rtecessana:oe aclaraiosegredo de si e
tim-lo do inconsciente. '

~ ... ,. .1:' :. ' .•.•

ArefJ,exao de Alo,is Ha)m ser\;'e-:mesobretudo para e~ucidar

o que tern·de caracteristicamente.oonfessiorial.aanalise da:
correspondencia enviada an ~mo~. Nes~e ~ovimento tenso entre
segredo e revela~a9,man;ifesta~ao tl ocuIta~ao; controle de si e
confissao, Hahn ve funcionarurn mesmo processo que "eXplicitae
encoraja objetivos religiq~os, terapeuticos epoliticos, e que tern
por resultado as singulares auto-domesticayOes que caracterizatn
amodemidade".

o curiosa eque os atosde desvelar-se e velar-se descrevem
diferentes modos de enW1ci~, conJorme aforma cOnfession.al
ou confidencialda interloeu~. Esta:iela~o contraditbna~enfica
se tambem na dimensao instiWcional.Como emoutros domiriios,
nos quais a confissao 6adotada como modo de falar de si,
institucionalmente tambemo Grupo Somos e0 espa~o-fonte que
abre campos de sentido e incita a falar.

Se ha, como quero propor, diferen~a entre confessar e
cOJ;lfidenciar, de que forma pode se localizar e ponto dessa
distin~ao? Diferentementedas pnlticas confessionais queAlois
Hahn tem em conta, a garantia da manuten~ao do segredo, na
rela~ao do Somos com seus remetentes, estil. dadana dinamica de
umaabordagem de si entre iguais. Mostra-se aqui rom maior clareza
o que distingue e 0 que confunde as duas modalidades de

..-._.- t"'------.---- , ,. _., -- _



287

enunciac;ao de si.

D ponto de distanciamento esta no estatuto dos
interlocutores: na confissao, aquele que escuta esta
juridicamente revestido de urn poder em relac;ao ao
confessante; queremos dizer que no ambito juridico a
manutenc;ao do segredo nao esta garantida. No caso da pnitica
homossexual, podemos supor urn regime politico mais
controlador da vida dos individuos em que a referida pratica
seja configurada como urn crime.

Conforme mostrou a ancilise apresentada neste artigo,
no plano confidencial, os p6los da relac;ao interlocutiva
constituem-se e se definem, no quadro da correspondencia
dirigida ao Grupo Somos, pela reciprocidade. Ecerto que, como
na confissao, 0 Somos, dada sua inserc;ao ideol6gica enquanto
porta-voz de urn movimento politico e social, detem 0 poder
de incitar a falar, mas, ao mesmo tempo, representa a figura
do interlocutor com quem e possivel manter uma relac;ao de
reciprocidade, ou seja, a relac;ao em que 0 dizivel e contornado
no limite de mutuo espelhamento, entre 0 que se disp6e a
escutar e 0 que deseja falar. Importa assinalar ainda 0 valor de
verdade que adquire os relatos confidenciais em sua inscric;ao
institucional no discurso da afirmac;ao homossexual.

De algum modo, e possivel pensar que historicamente a
confissao institui-se no dominio propriamente religioso como urn
espac;o inviolavel da enunciac;ao de si tal como mostrou Alois Hahn.
o que se percebe e que a emigrac;ao da pratica confessional,
enquanto exercicio de elaborac;ao de si paraoutros dominios sociais
como a psicologia, a pedagogia, a policia, coloca em jogo essa
inviolabilidade do segredo, constitutiva da confissao. Isso se toma

ainda mais perceptivel em situar;5es de perseguir;ao, sobretudo
como as que sofreram os judeus na epoca de Hitler. Nesse
contexto, a gesmo do falar de si, conforme 0 estudo de Pollak, e
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fator fundamental de sobrevivencia. 11 Manifesta-se ai 0 rito
confidencial como forma mais garantida damanutenc;ao do segredo
cuidadosamente administrada nos generos de escrituras intimas
como cartas, diarios, mem6rias e outras variantes.

Se pensarmos que a ordem discursiva da afirmayao
homossexual, tal como era preconizada pela pratica politica
do Grupo Somos, impunha a publicidade da vida privada,
podemos conceber as cartas pessoais como 0 ponto estrategico
de uma economia do imbricamento entre as esferas publica e
privada. a problema era como expor-se publicamente sem abrir
mao da reserva edo segredo. Certamente, muitas saidas fo
ram inventadas para responder a esta questao. Michael Pollak
mostrou como, nas decadas de 70 e 80, oshomossexuais
criaram estilos de vida que permitiam multiplicar suas
subjetividades conforme as ordens de inseryao de suas pritticas
sociais - 0 emprego, amoradia, a casa dos paiseos locais de
encontro e partilha de sentimentos e experiencias intimas. 12

o regime enunciativo aqui subjacente determina que para
cada lugar e momento s6 e possivel a manifestayao de uma
forma-sujeito. As restriyoes impostas a homossexualidade
obrigaram os homossexuais a impor-se uma economia de
expressao. Ainda nos dias atuais, nao se pode revelar de si
qualquer coisa, em qualquer lugar, com nao importa quem.

Nesse contexto, a escritura epistolar tern correlayao com
algo pertinente a enunciayao da sexualidade no dominio
privado da intimidade. 0 genero da carta aqui nao e usado
inocentemente. Angelina Goreau observou a relayao entre a
carta e a sexualidade feminina, mostrando como esse tipo de
escrito funciona entre as mulheres da Inglaterra do seculo XVII
como forma do discurso da intimidade, do recato e da reserva. 13

Era a unica modalidade de escritura em que a mulher podia
revelar a si sem escapar do dom.inio privado. Quando nao se

, I
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tratava de cartas, diarios intimos, os textos literarios escritos
por mulheres s6 podiam ser publicados com pseudonimos.

Interessante observar aqui a reincidencia hist6rica do
mesmo fenomeno. Entre os homossexuais, a carta e mobilizada
como estrategia enunciativa do excluido. Conservando 0

estatuto privado e intimo que tinha no antigo regime, 0 genero
epistolar funciona vinculando, em sua materialidade
enunciativa, 0 publico e 0 privado da sexualidade, ja que se
expor enquanto sujeito de uma pratica sexual e, no quadro
hist6rico de produyao da correspondencia ao Somos, condiyao
da afirmayao.
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