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PREFACIO 

Deis Siqueira 

0 que e genero?  Como as identidades de genero se articulam com a 
sexualidade? Qual e a capacidade do sujeito em subverter normas 
de genero ? Estas questoes poderiam estar presentes de forma mais 
contundente nos estudos feministas e nas reflexoes sobre reia<;:oes de 
genero. 

E nesse sentido que a pesquisa de Berenice Bento atual iza pro
blematicas , inauguradas pelas femin istas,  cen tradas em torno da 
rela<;:ao en tre subordina<;:ao/opressao/explora<;:ao das mulheres . l s to 
porque ela avan<;:a a discussao, direcionando debates: enfrenta, como 
objeto de reflexao , a transexualidade. 

E inevi tavel pontuar, para come<;:ar, que a autora nao discute ge
nero a partir da referencia biologica, mas das performances que os 
suje i tos atual izam em suas pdticas cotidianas para serem reconhe
cidos como membros legltimos do genero com o qual se identifi
cam.  Ass im,  a referencia bio logica, como prindpio, e tomada, ela 
mesma, como objeto de cdtica sociologica. 

Durante muito tempo, os estudos sabre mulheres, em sua maio
ria, foram prisioneiros de uma dicotomia que limitou a compreensao 
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dos processos relacionais, tensos, confliruosos, centrados em torno 
do masculino e do feminino. 

Com base em uma leitura que identifica no patriarcado a expres
sao t'mica, ou primordial, da subordinas;ao feminina, acabou-se por, 
em boa medida, essencial izar o feminino e tendeu-se a construir urn 
outra radical , absoluto: os homens. 

Foram os estudos mais detidos sobre as relas;6es entre os generas 
que apontaram os l imites dessa conceps;ao binaria. Passou-se a ob
servar que mascul ino e feminino se constroem relacionalmente, em 
contfnuas disputas de poder. Portanto, foi a partir dos estudos de 
genera que se pode avans;ar na desnaturalizas;ao e na dessencializas;ao 
das idenridades de generos . 

No entanto, qual o espas;o que se reservou, nessas reflex6es arti
culadas durante decadas sabre as relas;oes de genera , para as traves
t is ,  os/as transexuais ,  as lesbicas , os gays, os transgeneras, e tanras 
outras experiencias identitarias ?  Onde habitavam esses suje i tos nes
sas teorias e investigas;oes? Eles tenderam a nao fazer parte deste 
un iverso conceitual . 

Retorno aqui urn pergunta que Berenice Bento se faz:  ate que 
ponto o s i lencio da Sociologia nao contribuiu para a patologizas;ao 
dos generas e das sexualidades que se organizam em divergencia as 
normas de genera e a heteranormatividade? E ate que ponto nossas 
d i fi cu ldade s ,  de  m u l h e res  d o m i n an t e m e n t e  h e t e ro s s exua i s  e 
hegemonicas no movimento feminista inicial ,  as quais perduraram 
por muitos anos, nao se refletiram na construs;ao academico-cientf
fica das relas;oes de genera como obj eto de estudo nas Ciencias 
Humanas ? 

De que Iugar eu falo? Do Iugar de feminista - movimento social/ 
inaugural mil i tante - que, com muita lura, conseguiu transformar 
uma "milirancia" em "objeto cientlfico" . Falar de relas;oes de genera 
no inicio dos anos 80, na Academia, era motivo de chacota. 

Pois Berenice conseguiu, duas decadas depois desse nosso esfors;o 
feminista inicial , dar urn salto paradigmatico. Ela indica novas pos
sibil idades de reflexao sobre sexo, genera e ops;ao sexual . Porque seu 
trabalho garante, com competencia, que sao lugares distintos. Nos, 
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feministas , partimos da opressao das mulheres. Faro historico incon
testavel. Porem, a aurora avan<;:a: a opressao se da nao apenas sabre as 
mulheres, mas ha lugares infinitos de interlocu<;:6es/dialogos/possibi
lidades entre esses trc�s lugares : faro sociologico incontestavel. Nao se 
pode pensar genera sem se pensar, simultaneamente em sexo e op<;:ao 
sexual. E a reflexao tambem avan<;:a na possibilidade de interlocu<;:ao 
entre as Ciencias Humanas e as Ciencias Medicas. 

Nesse Iugar criativo e instigante, a aurora, exercitando o delicio
so Iugar que nos oferece a Sociologia Critica, desenvolve urn rico, 
criativo e tenso debate com os teoricos que formularam teses sabre a 
transexualidade, as quais foram aceitas como canones. Sobretudo 
com as Ciencias Medicas/Biologicas. 0 dispositivo da transexualidade 
(como Berenice nomeia os saberes que praduziram a� verdades sa
bre OS corpos transexuais) e chamado a cena. 

Ao discutir a transexual idade como conflito identirario , e nao 
como enfermidade, a aurora nos diz que o pracesso de organiza<;:ao 
social das identidades e 0 mesmo, tanto para transexuais quanta 
para nao-transexuais .  A norma de genera repete que somas o que 
nossas gen i talias informam. Esse sistema, fundamentado na dife
ren<;:a sexual , nos faz acreditar que deve haver uma concordfmcia 
entre genera, sexualidade e corpo. Vagina-mulher-emo<;:ao-mater
n idade-pracria<;:ao-heterossexualidade; penis-homem-racional idade
paternidade-pracria<;:ao-heterossexualidade. As institui<;:6es estao af, 
normatizando, policiando, vigiando os poss{veis deslizes , os deslo
camentos. Mas os deslocamentos existem.  Apresentam-se. 

Mulheres que nao querem ser maes, mulheres que amam mulhe
res , homens e mulheres biologicos que reconstraem seus corpos e 
lutam pelo reconhecimento de suas identidades de genera e tantos 
outras deslocamentos que nos revelam a fic<;:ao de pensar que os 
multiplos desejos que nos constituem sao oriundos de nossas estru
turas biologicas e hormonais. Sao reais. E ,  portanto , objeto de refle
xao sociologica. 

Ademais, o texto que segue nos informa como os sujeitos sofrem 
quando tentam constru i r  suas identidades mediante deslocamen
tos .  Afinal , esta-se diante da efidcia de fic<;:6es. Talvez essa sej a  a 
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maior contribuis:ao do trabalho de Berenice: apontar como as insti
tui<;6es sociais ,  os olhares inquisidores, os insultos ,  os protocolos 
medicos e a escassez de categorias minimamente competentes para 
significar sentimentos sao tecnologias discursivas que alcans:am toda 
a sua efidcia quando urn suj eito olha ao seu redor e conclui :  " Eu 
sou urn anormal . "  0 sujeito local iza suas dores exclusivamente em 
sua subjet ividade, nao conseguindo perceber os dispositivos sociais 
que atuam na produs:ao dessa verdade/lugar. 

Para a aurora,  a despatologizas:ao da transexual idade s ignifica 
pol i tizar o debate, compreender como o poder da medicalizas:ao/ 
biologizas:ao das condutas sexuais e dos generos ressignifica o peca
minoso no anormal, deslocando 0 foco de analise do indivlduo para 
as rela<;6es hegemonicas de poder, as quais constroem o normal e o 
patol6gico. 

A efidcia das tecnologias discursivas e apresentada ao Iongo de 
todo o livro. As falas dos informantes contam da impossibil idade da 
existencia de sujeitos que nao se reconhecem em seus corpos. B icho
de-setc-cabes:as, macho-femea, aberras:ao da natureza . . .  sao algumas 
express6es que os entrevistados util izam para tentar encontrar uma 
nomeas:ao para seus sent imentos de descont inu idade. Nomear-se 
transexual nao resolve o problema totalmente. 

Ao Iongo de tres anos, Berenice Bento entrevistou transexuais no 
Bras i l ,  em Madri, Valencia, Barcelona. 0 que poderia parecer urn 
excesso,  justifica-sc quando vemos emergir narrativas que remetem a 
uma multipl icidade de significa<;6es para a transexualidade. Se urn 
dos objetivos da aurora era desconstruir a ideia de urn sujeito transexual 
universal, consagrado pelo dispositivo da transexualidade, ela logrou 
exito. Alguns pontos de unidade entre os sujeitos que vivem a experien
c i a  t ransex ua l ,  ta i s  como ,  o desej o de rea l izar  a c i r u rg i a  de  
transgenitalizas:ao, nao permitem concluir a existencia de  uma "iden
tidade transexual" (generica, absoluta, unica) . 

A aurora prefere falar de posi<;6es identirarias, apegos identitarios 
t emporar ios ,  iden t idades rizomat icas ,  d ivers idade dos

, 
generos .  

Transexuais lesbicas, transexuais gays, transexuais que querem casar 
e reproduzir o modelo de mulher subalterna ou de homem vir i l ,  
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mulheres transexuais feministas, mulheres transexuais despolitizadas, 
transexuais que acreditam que a cirurgia os conduzira a uma humani
dade negada, transexuais que nao querem a cirurgia e a denunciam 
como urn engodo, transexuais que reivindicam exclusivamente a 
mudan<;:a do nome e do sexo nos documentos. 

De s confi a r  do conce i to  de i d e n t i dade  gene ra l i z an t e  e 
prablematizar a universalidade da experiencia transexual foram ati
tudes que permit iram que Berenice nao se ancorasse no identico, 
mas insistisse na diferen<;:a. E e neste momento, em particular, que 
nos  su rp reendemos . Quando urn en trevistado !he afi rma "sou 
transexual" ,  a autora nao se  l imita a tomar como dado essa afirma
<;:ao de identidade e continua na busca do que significa para aquele 
sujeito "ser transexual" .  0 dialogo entre a Sociologia e a Antrapolo
gia e urn dos belos eixos do texto. 

0 pracesso de desconstru<;:ao do transexual universal empreendi
do pela autora me remete ao pr6prio processo de prablematiza<;:ao 
da categoria "mulher" , empreendido por varias te6ricas femin istas . 
Muitas de n6s conclufmos que "ser mulher" nao era o bastante para 
se falar de uma identidade feminina .  0 fato de comparti lharmos 
determinados atributos biol6gicos , como a capacidade de gerar, nao 
esgota as multiplas posi<;:6es que os suj eitos mulheres assumem nas 
rela<;:6es sociais, quando se relaciona genera a op<;:ao sexual, a etnia, 
ao nfvel educacional, a religiao, as culturas nacionais e locais . Nesse 
pracesso analftico, a identidade feminina fragmenta-se e o genera se 
apresenta em toda a sua plasticidade. Passamos a nos mover em 
terrenos mais escorregadios, em que o conceito de identidade passa 
a nos orientar de maneira bastante nebulosa, ainda que criat iva e 
inst igadora. 

Nesse sentido, a contribu i<;:ao do trabalho de Beren ice Bento e 
incontes tavel .  No pracesso de desconstru<;:ao do transexual un iver
sal, a autora desenvolve uma rica reflexao sobre genera e sexualida
de. De fato, a transexual idade e uma experiencia que esta local izada 
no genera. As cirurgias de transgeni tal iza<;:ao e as outras mudan<;:as 
que acompanham o pracesso transexualizador nada revelam sobre a 
orien ta<;:ao sexual do suje i to .  A reivindica<;:ao dos/as transexuais e, 
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sobretudo, o reconhecimento como membro do genero com o qual 
se identifica, o qual estaria em discord.1ncia com suas geni talias. 

Conforme a aurora demonstra, durante muitos anos a homossexua
l i dade  e n tre  t r an sexua i s  fo i n egada .  0 reco n h e c i m e n to da  
transexualidade como uma questao de  genero nos leva a reconhecer 
que ha muitas possibil idades de se fazer genera, para alem de uma 
rela<;:ao retilfnea do tipo mulher-feminino, homem-mascul ino, e tam
bern a discutirmos os d ire i tos sociais e polfticos dos suj e i tos  que 
v ivem o ge ne ro fo ra do b ina r i smo ,  como sao as  t raves t i s ,  os  
transexuais , as transexuais, os transgeneros. 

Durante seculos, nos, mulheres,  fomos prisioneiras do imperio 
biol6gico . D izia-se que nao podiamos ocupar OS espa<;:OS de poder 
no mundo publico porque eramos 0 que nosso utero determinava. 
Afirmava-se que nossa estrutura biol6gica nos conformava as tarefas 
de pouca complexidade. Nos ,  femin istas ,  pol i t izamos o d i scurso 
medico , apontamos 0 carater ideologico de suas verdades inexoraveis. 
Por sua vez, movimentos que se organizaram em torno da diversida
de sexual tambem art icularam contra-discursos a heterono rma
tividade, desvinculando a sexualidade da reprodu<;:ao. 

Nessas disputas, o que esta em jogo e o proprio conceito de hu
manidade. Nao nos interessava pensa-lo como uma categoria abs
trata, universal ,  mas feita de carne, osso e sangue e que encontra sua 
materialidade no conceito de cidadania .  A humanidade pode en
con t r a r  na c idadan i a  a poss i b i l idade  de ex i s t e n c i a ,  ou de 
inteligibil idade, como afirma Berenice. Direito ao trabalho,  a edu
ca<;:ao e tambem a identidade de genero , ao proprio corpo. 

Ha varios pontos de un idade en tre o discurso femin ista e o 
transexual. 0 principal , ao meu ver, e a lura pelo direito ao proprio 
corpo. As mulheres, ate hoje ,  no Brasil ,  e negado o direito ao abor
to, por exemplo. Na questao reprodutiva, ainda somas escravas do 
nosso "dest ino biologico" . Os/as transexuais tambem lutam para 
sair de urn destino existencial orientado pela genitalia. 

Trabalho de campo sem teoria e casa de palha. Ao primeiro vento 
forte, sucumbe. -Esse perigo aqui nao existe. Berenice Bento foi bus
car nos teoricos queer campo de estudo e aportes teoricos pouco 
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difundido entre n6s, brasileiros. A teoria da performance, de Judith 
Buder, articulada, criativamente, com a teoria praxiol6gica de Pierre 
Bourdieu, com as reflex6es de Foucault sobre sexualidade e biopoder, 
a radicalidade do pensamento de Beatriz Preciado, alem de urn in
renso debate com as formula-;:6es de outras te6ricas feministas como 
S i mo n e  de Beauvo i r  e S co t t ,  resu l tam em urn d e n s o  r i gor  
in terpretativo e criativo em interlocu-;:ao . 

Nao existe uma hierarquiza-;:ao entre teoria e trabalho de campo, 
porque urn al imenta e e al imentado pelo outro.  Essa dialetica e 
pilar da produ-;:ao cientffica. Logo no in!cio da obra, a aurora !em
bra os percal-;:os de sua pesquisa e da tarefa nada facil de repensar 
seu referencial te6rico a partir das informa-;:6es oferecidas pelo cam
po. Tambem, durante seu rrabalho, enfrentou, de fato, suas hip6te
ses, preferindo os caminhos mais tortuosos e as incertezas na produ
-;:ao do conhecimento. Na verdade, e fundamental que se registre a 
coragem de Berenice. Ela nao se limitou as op-;:oes te6ricas disponl
veis , ate porque a propria escolha do tema foi uma grande surpresa. 
E importance lembrar que sua tese de doutorado, na qual se ancora 
esta obra ,  fo i a primeira na Sociologia bras i le ira a tomar a tran
sexualidade como "objeto" de estudo. 

A publica-;:ao deste livro abre a possibilidade para que outras, mui
tas, pessoas entrem em contato com as reflex6es de fato inauguradas 
pela aurora. Tanto leitores interessados em avanrrar sobre as rela-;:6es 
de genero , inicialmente representadas como "rela-;:oes socialmente 
construldas entre homens e mulheres" (feminismo) , quanto sujeitos 
que desej am melhor refletir as desconex6es en tre seus desej os e 
desencontros e os valores hegemonicos. Sejam eles heterossexuais ,  
homossexuais, bissexuais ,  transexuais . . .  

Para alem das discussoes te6ricas , que sao, realmente, d e  grande 
folego e ,  portanto , paradigmaticas para as teorias feministas sobre as 
"rela-;:6es de genero" , e do trabalho de campo consistence (o que !he 
garante sua cientificidade) , este livro convoca, convida, chama refle
x6es em torno dos significados da categoria ou do conceito de "hu
manidade" . Porque ele extrapola a especificidade tematica, na me
dida em que poe em debate os pr6prios l imi tes de urn s i s tema 
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classificat6rio hegem6nico, o qual estabelece que a humanidade deve 
ser classificada em torno do que sao homens e mulheres, tomando 
como dado primeiro, para processar tal taxonomia, a diferens;a sexual/ 
genitalia. 0 l ivro cumpre e atualiza o destino da Sociologia Crltica, 
pois denuncia que este sistema funciona para urn numero reduzido 
de sujeitos. E, portanto, precariamente. 
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INTRODU<;:Ao 

Marcela caminhava com elegancia pelos corredores do Hospital das 
Cllnicas de Goiania. Provavelmente, quem a observasse nao descon
fiaria que aquele corpo carregava uma historia de conflito com as 
normas de genera e reivindicava uma intervenc;ao cinirgica para trans
formar o seu penis em vagina. 

Marcela nao combinava com o cenario hospitalar asseptico , re
forc;ado pelos j alecos brancos , pelas fisionomias dos pacientes e ate 
pela arquitetura descascada e fria dos edificios .  Contrastava com 
aquele cenario :  loira ,  longos· cabelos caldos sobre os ombros ,  pele 
clara e sem pelos, os quase 1 , 80 m de altura,  ajudados pelos sapa
tos de salto alto, magra, vestida com uma saia preta que destacava 
seu  corpo bern del i n eado .  Quem poder ia  supor  que  e ra uma 
transexual ? 

Ao Iongo desta pesquisa, foram muitos os momentos de espanto 
diante de corpos pre-operados, pos-operados, hormonizados ,  depila
dos, retocados, sil iconados , maquiados. Corpos inconclusos, desfeitos 
e refe i to s ,  arqu ivos vivos de h is torias de exclusao .  Corpos que 
embaralham as  fronteiras entre o natural e o artificial , entre o real e o 
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fictfcio, e que denunciam, implfcita ou explicitamente, que as nor
mas de genera nao conseguem urn consenso absoluto na vida social . 

Em silencio, as cicatrizes que marcam os corpos transexuais falam, 
gritam,  desordenam a ordem natural izada dos generas e dramati
zam perguntas que fundamentam algumas teorias femin istas : exis
tem homens e mulheres de verdade? 0 corpo e 0 del imitador das 
frantei ras entre OS generas? 0 natural e 0 real ? Existe urn ponto de 
fixas:ao e del imita<;:ao entre o real e o fictlcio? Se a verdade esd. no 
corpo , os sujeitos que nao se reconhecem em seus corpos generificados 
vivem uma mentira ,  estao fora da real idade? Marcela seria, entao , 
uma mentira ,  uma fics:ao, urn pastiche de mulher? 

Este livra se ancora em hist6rias de vida de pessoas que mudaram 
o corpo, cirurgicamente ou nao, para se tornarem reais ,  para nao 
serem "aberras:oes" , expressao comum entre os/as transexuais. Suge
re, a inda ,  que as expl icas:oes para a emergencia da exper ienc ia  
transexual devem ser  buscadas nas  articulas:oes h ist6ricas e sociais 
que praduzem os corpos-sexuados e que tern na heterossexualidade 
a matriz que confere inteligibil idade aos generas. Ao mesmo tempo, 
p ro p 6 e  que o su pos to " t ransexua l  verdade i ro" , con s t r u ido  e 
un iversalizado pelo saber medico, esbarra em uma plural idade de 
respostas para os conflitos entre corpo , sexualidade e identidade de 
genera internas a experiencia transexual . 

A desconstrus:ao do "transexual de verdade" e a despatologizas:ao 
da experiencia sao os objetivos principais deste l ivra, concebido ao 
Iongo de urn trabalho de campo que se efetivou em duas frentes: 
entre transexuais participantes do pragrama oferecido pelo Hospi
ta l  das C l i n i cas de G o i a n i a  pa ra a rea l izas:ao da  c i r u rg i a  de 
transgen i tal izas:ao e em urn grupo de transexuais  na cidade de 
Valencia/Espanha. Os percals:os e dilemas da pesquisa serao narra
dos no capitulo "A constru<;:ao da pesquisa" .  

A universalidade do  sujeito transexual desdobra-se em "tratamen
tos" supostamente val idos para todos/as transexuais. A definis:ao da 
transexualidade como "transtorno" ou "doens:a" se baseia em uma de
terminada conceps:ao de genera, transfigurada em etiologias. Pondera
rei que esta experiencia poe em destaque elementos que revelam o 
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funcionamento das normas de genera e, ao revela-las, cria urn campo 
contraditorio de deslocamentos e de fixa<r6es dessas mesmas normas. 

No Brasi l ,  as cirurgias estao restritas aos hospi tais universitarios 
e publicos . Para que o/a transexual possa realiza-la, devera fazer par
te de urn programa que estabelece regulamentos para a sua vida no 
hospital. Essas regras se material izam em protocolos, que visam a 
criar mecanismos para a pradu<rao do diagnostico final e ,  ass im ,  
definir s e  a cirurgia deve ou nao ser real izada. 

A vida do/a transexual no hospital e a especificidade do "pracesso 
transexual izador" se rao d i scut idos no capitulo "A inven<rao do 
transexual". Nesse capitulo , argumentarei que o saber espedfico que 
define, classifica, normatiza, formula etiologias e nosologias e tern 
poder de decisao sobre as demandas dos/as transexuais que dese
jam realizar i nterven<r6es em seus corpos pode ser entendido como 
urn "disposit ivo" . Na primeira parte do capitulo, esbo<ro a h istoria 
desse dispositivo; na segunda, a partir de fragmentos p in<rados do 
cotidiano do/a transexual no hospital , tento ve-lo em funcionamento. 

A interpreta<rao que apresento da experiencia transexual e a rela
<rao que se estabelece com o poder/saber medico estao ancoradas nos 
estudos queer. Essa perspectiva teorica argumentara que a dicotomia 
natureza (corpo) versus cultura (genera) nao tern sentido, pois nao 
existe urn corpo anterior a cultura; ao contrario, ele e fabricado por 
tecnologias precisas . 0 corpo-sexuado (o corpo-homem e o corpo
mulher) que da inteligibil idade aos generas encontra na experiencia 
transexual seus proprios l imites discursivos, uma vez que aqui o ge
nera significara o corpo , revertendo urn dos p ilares de sustenta<rao 
das normas de genera .  Ao realizar tal inversao , deparamo-nos com 
uma outra "revela<rao" : a de que o corpo tern sido desde sempre 
genera e que, portanto, nao existe uma essencia interior e anterior 
aos generas . Quando se p rob lemat iza a re la<rao d ico to m i ca e 
determin ista entre corpo e genera, outras niveis constitu tivos da 
identidade se l iberam para compor arranjos multiplos fora do refe
rente binario dos corpos. 

As travestis, as drag queens, os gays, as lesbicas, os drag kings, os/as 
transexuais tern sido objeto de estudo e interven<faO de urn saber 
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que se orienta pela medical izar;ao das condutas. No momenta em 
que se quebra a determinar;ao natural das condutas, tambem se poe 
em xeque o olhar que analisa os deslocamentos enquanto s intomas 
de identidades pervertidas, transtornadas e psicoticas. A radical izar;5o 
da desnaturalizar;ao das identidades , iniciada pelos estudos e politi
cas feministas, apontad. que a identidade de genera, as sexual ida
des, as subj etividades so apresentam uma correspondencia com o 
corpo quando e a heteranormatividade que orienta 0 olhar. 

No capitulo " Estudos de genera: o universal , o relacional e o 
plural " ,  farei urn percurso historico dos estudos das relar;oes entre 
os generas, com o objetivo de j ustificar por que foram os estudos 
queer, principalmente a teoria da performance, que contribu iram 
para fundamentar a hipotese de que transexualidade e uma forma 
de atual izar, nas pd.ticas de genera , interpretar;6es sobre o masculi
no e o feminino. 

0 m'tmera de publicar;oes sobre casos e teorias que tentam expli
car a origem da transexual idade cresceu consideravelmente a partir 
de meados do seculo XX. Sua inclusao no Codigo lnternacional de 
Doenr;as,  em 1 980 ,  representa urn momento del imi tador de urn 
pracesso que v inha se consol idando desde a decada de 1 950 .  Esta 
inclusao foi comemorada pelos cientistas envolvidos na pradur;ao de 
pravas que j ustificassem o reconhecimento da transexualidade como 
doenr;a e interpretada como urn avanr;o da ciencia, que, finalmentc, 
estava desvendando as origens de uma "doenr;a" presente em todos 
os tempos e culturas. 

No capitulo "Corpo e historia",  argumento que, ao se conferir 
urn cad.ter universalizante e atemporal a experiencia transexual , ou 
sej a, ao se apontar a existencia de transexuais em varias culturas c 

momentos historicos, posir;ao freqliente entre aqueles que estudam 
a transexual idade, despoli tiza-se a reflexao, a medida que se constroi 
uma espessa cortina de fumar;a que nao nos permite observar nada 
alem do individuo , praduzindo urn efeito de ocultamento das arti
cu lar;oes  e das e s t ra tegias de poder  que  produzi ram o s uj c i to 
transexual universal . Essa cortina so nos possibil ita enxergar o indi
viduo como fonte cxplicativa dos conflitos, preservando-se, assim, 
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as normas de genera . Argumentarei que a exisrencia de relatos his
toricos de transito e mobil idades entre os generos nao nos autoriza a 
considera-los como exemplos que refon;:ariam a tese da atemporalidade 
da transexualidade. Respaldarei essa hipotese em estudos que rela
tam a historia da constru<;:ao do corpo dimorfico e tentarei respon
der se  e posslvel pensar a existencia de transexuais em contextos 
h i s t o r i c o s  n o s  q u a i s  o c;o rpo era i n t e rp re tado p o r  m e i o  do  
isomorfismo. 

Se nesse capitulo vinculo a transexualidade ao contexto historico 
que remonta a medical iza<;:ao das condutas baseadas no sexo , no 
capitulo "0 transexual oficial e as outras transexualidades" , o foco 
reside no saber que fundamenta o "dispositivo da transexualidade" . 
Articulo as diversas teses sabre a origem e o "tratamento adequado" 
a que devem ser submetidos os/as transexuais em duas posi<;:6es :  
uma de orienta<;:ao psicanalftica e outra, biologista. Embora essas 
posi<;:6es proponham explica<;:6es diferentes sabre a origem do "trans
ramo" ou da "doen<;:a" , aparentando uma suposta disputa de sabe
res , sugiro a existencia de urn eixo unificador entre ambas: a defesa 
da heterossexualidade natural dos corpos . 

Ao aventar essa explica<;:ao , tenho por obj etivo propor que o "dis
positivo da transexualidade" e alimentado pelas verdades socialmente 
estabelecidas para os generos . lsso me leva a sugerir que, na formu
la<;:ao dos saberes que o estruturam, nada existe que sej a conheci
mento neutro. Os indicadores eleitos para medir nlveis de feminil i
dade e de mascul in idade presentes nos demandantes as c irurgias 
sao os mesmos adotados para medir as condutas de urn homem/ 
uma mulher biologico (a) . 

A constru<;:ao do "transexual oficial" baseia-se na produ<;:ao de urn 
saber espedfico que o separou das travestis, dos gays e das lesbicas e 
classificou OS varios tipos de transexuais para Se chegar a determina<;:ao 
final: o "transexual de verdade" nao apresenta nenhum "problema bio
logico" , mas rem certeza absoluta de que esra em urn corpo equivoca
do. Segundo essa concep<;:ao, a cirurgia para os/as transexuais seria a 
t'tn ica poss i b i l i dade pa ra encon trarem urn I ugar e urn sen t ido 
idenritar io .  Avan<;:ando a reflexao , problematizo essa consrru<;:ao a 
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partir das narrativas dos sujeitos que se definem transexuais, mas que 
encontraram respostas para os conflitos entre corpo, subjetividade, 
genero e sexualidade divergentes das universalizadas nos documentos 
oficiais formulados pelo saber medico. 

Nos capltulos "A estetica dos generos" e "Corpo e subjet ivida
d e " ,  p o n h o  em duv ida,  r e spa ldada  nas n a r ra t ivas  do s (a s )  
entrevistados(as) , alguns dos canones que fundamentam a defesa do 
"verdadeiro transexual" .  Em "A estetica dos generos", discuto a tese 
segundo a qual o/a transexual sempre teve "horror ao seu corpo" . Os 
conflitos com o corpo sao precedidos de uma etapa anterior, quando 
os/as transexuais, ainda crians;as, sao obrigados/as a se vestir e a se 
comportar de acordo com o que se sup6e ser o natural para seu 
corpo-sexuado. Sugiro uma inversao da tese oficial . A relas;ao nao e 
"tenho urn penis/uma vagina, por isso nao posso usar vestido/cals;a", 
mas "quero usar urn vestido/uma cals;a. Por que nao posso?", Dessa 
forma, a estetica dos generos assume urn papel importante na expli
cas;ao dos conflitos .  Sej a quando relatam suas infancias (momento 
em que surgem os primeiros s inais de insatisfas;ao com o genero 
imposto) , sej a quando tentam se inserir e ser reconhecidos como 
membros legltimos do genero identificado, a importancia da esteti
ca emerge com consideravel freqi.iencia em suas narrativas . Se o cor
po e insd.vel, flexlvel, retodvel, plastico , sera uma estetica apropri
ada ao genero identificado que !he conferira legitimidade para tran
sitar na ordem dicotomizada dos generos. 

0 capitulo "Corpo e subjetividade" prossegue a analise da tese 
do transexual universal, tomando-se como variavel a relas;ao que os/ 
as transexuais estabelecem com seu corpo . A descoberta do corpo
sexuado e sua identificas;ao como responsavel pela impossibi l idade 
de desenvolverem as performances com as quais se identificam sao 
narradas por alguns/algumas entrevistados/as como o momento da 
revelas;ao de urn segredo. 0 conhecimento do corpo-sexuado imp6e 
aos/as transexuais a tarefa de elaborar sentidos para os seus conflitos, 
entre eles, a leitura que farao de suas geniralias. 

A relas;ao que esses sujeitos passam a estabelecer com as genitalias 
pode variar da abjes;ao ate o reconhecimento de que fazem parte do 

24 



A REINVENt;Ao DO CORPO: SEXUALIDADE E G£NERO NA EXPERI£NCIA TRANSEXUAL 

seu corpo, nao se constitui ndo em urn problema. 0/a "transexual 
oficial " ,  por sua vez: a) odeia seu corpo, b) e assexuado/a e c) deseja 
real izar ci rurgias para que possa exercer a sexualidade normal ,  a 
heterossexualidade, com o 6rgao apropriado. Sugiro , ao contrario, que 
eles/as nao sol ic i tam as cirurgias motivados/as pela sexual idade,  
tampouco sao assexuados/as: querem mudans;as em seus corpos para 
ter inteligibilidade social. Se a sociedade divide-se em corpos-homens 
e corpos-mulheres, aqueles que nao apresentam essa correspondencia 
fundante tendem a estar fora da categoria do humano. Aponto ainda 
que a sexual idade nao apresenta uma relas;ao direta com a identidade 
de genera. Quando dizem "sou urn homem/uma mulher em urn cor
po equivocado" , nao se deve interpretar tal posis;ao como se estives
sem afirmando que ser mulherlhomem e igual a ser heterossexual. As 
hist6 rias de mulheres transexuais lesbicas e de homens transexuais 
gays indicam a necessidade de interpretar a identidade de genera , a 
sexualidade, a subjetividade e o corpo como modalidades relativa
mente independentes no processo de construs;ao das identidades . 

A transitoriedade de urn corpo que busca adquirir vida por inter
media das categorias mulherlhomem implica urn trabalho de deli
mitas;ao e de demarcas;ao com outras posis;6es identitarias. Essa tran
s i toriedade permite pensar em uma identidade transexual?  Depois 
das mudans;as corporais desejadas, os/as transexuais se deslocarao da 
categoria transexual para a de homem ou mulher? Como a identidade 
de genera se relaciona com as mudans;as corporais? Ha elementos 
compartilhados por todos/as transexuais que nos autorizam a pen
sar essa experiencia em termos de uma " identidade" ?  Sugiro que 
nao ha uma identidade transexual , mas posis;6es de identidade, pon
tos de apego temporarios que, simultaneamente, fixam e deslocam 
os suje i tos que vivem a experiencia transexual. Essas quest6es se tor
nam complexas quando lembramos que as mudans;as corporais nao 
tern fim. 0 uso continuado de hormonios, as pr6teses e as cirurgias 
plasticas revelam o car:iter inconcluso do processo de construs;ao 
dos corpos fazendo-se em genera . 

Esses processos corporais podem ser pensados como met:ifora 
para a construs;ao da identidade. Ser urn homem/uma mulher impl ica 
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urn rrabalho permanente, uma vez que nao existe uma essencia in
terior que e pasta a descoberto por meio dos atos. Ao contrario, sao 
esses atos, corporais, esteticos e lingiiisticos, que fazem o genera .  0 
verba "fazer" significa assumir uma posis:ao de genera e, nesse pro
cesso, devem-se construir margens discurs ivas de del imitas:ao com 
ou tras exper i enc ia s .  Nesse  s en t ido ,  a construs:ao das pos i s:oes 
transexuais efetiva-se, particularmente, por intermedio de sua deli
mitas:ao com os gays, as lesbicas e as travestis. 

Os prob lemas que envolvem as ident ifi cas:oes e as pos 1s:oes 
ident i rarias serao discutidos no capitulo "Existe uma iden tidade 
transexual ?" Na segunda parte desse capitulo, questiono como essas 
posis:oes interferem na construs:ao da vida coletiva e da as:ao politi
ca. Sug i ro que  nao e pass ive! pensar  em " iden t idade  co le t iva 
transexual" ,  mas em "comunidade de emos:6es" p roxima ao que 
denomino " identidades rizomaticas" , em razao de sua capacidade 
po t enc i a l  de c r i a r  fi s s u ras nas no rmas  de gene ra de fo rma 
m ul  t ifacetada. 

Embora as ref1ex6es apresen tadas obj e t ivem descons t ru i r  o 
transexual inventado pelo saber medico, acredito que nao teria sido 
passive! desenvolve-las caso o rrabalho de campo se l imitasse ao es
pas:o hospitalar. Foi necessaria sair desse espas:o, encontrar esses su
je itos em OLttros campos sociais, onde suas falas fluiram mais l ivre
mente .  A posis:ao presente nos documentos oficiais de que os/as 
transexuais sao "transtornados" e uma fics:ao e desconstrui-la signifi
ca dar voz aos suje i tos que vivem a experiencia e que, em ultima 
instancia, foram os grandes silenciados. 
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A CONSTRU<;AO DA PESQUISA 

A hist6ria desta pesquisa pode ser dividida em dois momentos: o pri
meiro, quando estava investigando as narrativas de pessoas que inte
gram o Projeto Transexual ismo, no Hospital das Cllnicas de Goiania; 
no segundo, aproximei-me de mil itantes dos coletivos de transexuais 
na Espanha, principalmente do Grupo de ldentidade de Genero e 
Transexual idade (GIGT) , com sede em Valencia/Espanha. 

A PR IMEI RA FASE  DA PESQU ISA: A TRANSEXUALI DADE NO CONTEXTO 
HOSPI TALAR 

Em j ulho de 2000, comecei a pesquisar a expenencia transexual. A 
pergunta mais freqi.iente que me faziam, ao longo do trabalho de 
campo, era o porque de uma soci6loga estar interessada em urn tema 
"tao estranho" . A pesquisa explorat6ria parecia indicar que, de faro, 
o tema nao era apropriado a Sociologia: ate aquela data, nenhuma 
dissertac;:ao de mestrado ou tese de doutorado rivera como foco de 
anal ise a experiencia tranSeXUal . I 

1 Alguns  r rabalhos que  rangenciam a qucsrao da rranscxual idade fora dos marcos da Mcdici na, Jo 
Dirci to c da Ps icologia: Campos ( 1 999) analisa o drama dos t ranscxuais que l u ram cont ra uma 
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As escassas publica<;:6es encontradas referiam-se a teses e artigos 
vinculados ao Direito, a Medicina e a Psicologia . '  Nesse momento , 
quest ionei a viabi l idade da pesqu isa,  embora a "curios idade" em 
conhecer as motiva<;:6es que levam uma pessoa a fazer uma ci rurgia 
de transgenital iza<;:ao continuasse a incomodar. 

No Brasil , este tipo de cirurgia foi reconhecido em 1 997,  quan
do o Conselho Federal de Medicina (CFM) publ icou Resolu<;:ao 
autorizando os hospitais universid.rios a realiza-la em carater expe
rimental . Antes dessa Resolu<;:ao, medicos foram julgados pelo CFM 
pelo crime de "mut i la<;:ao"' t ip ifica<;:ao atribu lda as c i rurgias  de 
transgen i  tal iza<;:ao . 

Em setembro de  2000 ,  estabeleci o pr imei ro contato com o 
Hospital das Cllnicas de Goiania (HCG) . Estava em curso nesse 
hospital a organiza<;:ao de uma equipe de profissionais da saude que 
t e r i a  como tarefa a t ender  os /as  demandante s  as  c i r u rg ia s  de 
transgen i  tal iza<;:ao . 

As primeiras entrevistas, ainda na fase explorat6ria, foram real i
zadas no hospital . Em janeiro de 200 1 ,  o Projeto contava com 1 1  
"candidatos"' para transgenitaliza<;:ao de homem para mulher e urn 
de mulher  para homem. l n teressava-me pensar, i n ic ialmente ,  os 
novos significados que eram construidos para o masculino e o femi
nino ao Iongo do tempo em que os/as demandantes freqiientavam o 
hospital e como o corpo se articulava em rela<;:ao a sua nova identi
dade de genero . No entanto, esta hip6tese foi refutada no decorrer 
da pesquisa, a medida que relativizei a importancia do hospi tal e da 
propria cirurgia na vida dos/as transexuais. 

concep<;ao de idenridade legal que estrutura seu ordenamento jurid ico nos l imi tes fixos dos corpos
sexuados; Maluf ( 1 999) aponta as d i ferentes form as de transformas:oes e transposis:6es das frontei ras 
dos gcneros; S ilva ( 1 993) ,  embora fa<;a uma etnografia da realidade das travest is  da Lapa carioca, 

reproduz inUmcros enconrros e di.llogos com rravesris que realizaram cirurgias de rransgen iral i7.a<;5o , 
mas que em ncnhum momcnto sc dcfi n i ram "rransexuais"; o rrabalho de Den izarr ( 1 997) com 
travesris do Rio de Janei ro tambem nao d iferencia rransexuais de rravesris .  

2 Para uma lei tura ()Ue aborda a transexualidade sob uma perspectiva medico-legal-neurobiol6gica, ver 

Sutter, ( 1 993); Verde, ( 1 997); V ieira, ( 1 996); Arat1jo, (2000) ; Freitas, ( 1 998) .  

3 "Cand idaw" C o nome arribuido pclo hospital o10s/as demandanres a s  ci rurgias. Urilizo aspas como 
uma marca de disranciamenro do campo mCdico-hospiralar. 
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Nos primeiros meses de 200 1 ,  realizei varias entrevistas, que co
me<;:aram a apontar para a impossibil idade de estabelecer uma rela
c;:ao entre os significados que cada urn atribuia aos generos e 0 tem
po de permanencia no hospital, mostrando que essa rela<;:ao causal 
nao representava a multiplicidade de hist6rias e relac;:oes internas a 
experiencia transexual apontadas em suas narrativas . 

Nesse momenta, conclui que para construir argumentos que se 
contrapusessem aos do "transexual universal" ou do "transexual ofi
cial " ,  seria fundamental mostrar, mediante as pr6prias narrativas, a 
pluralidade de significados que marcam esta experiencia. 

A primeira parte da pesquisa foi dividida em quatro momentos: 

Primeiro (j ulho a novembro de 2000) : primeiras viagens a Goiania. 
Conhecimento do funcionamento do Projeto e realizas:ao das pri
mei ras entrevistas. 

Segundo (dezembro a j aneiro de 200 1 ) :  intensificas:ao das entrevis
tas . Nesse momenta ,  foram real izadas principalmente nos j ardins 
do hospital , local onde tambem foi feita uma observa<;:ao sistematica 
das relac;:oes en tre os/as t ransexuais participantes do P roj eto e os 
membros da equipe .  

Terceiro (feverei ro a maio de 200 1 ) :  s istematizas:ao dos resu ltados 
obtidos, partic ipac;:ao das reunifies da equipe e real izas:ao de algu
mas entrevistas. 

Quarto (junho a j ulho de 2002) : intensifica<;:ao das entrevistas, com 
urn numero maior de "candidatos/as" . Poucas entrevistas foram rea
lizadas no hospital. Inferi que o locus vinculava-me a equipe medica, 
0 que nao me permitia ter acesso as informas:oes desejadas, princi
palmente acerca das negociac;:oes sobre o mascul ino e o femin ino 
que eles/as estabeleciam com os membros da equipe. A essa altura, ja 
t inha contato suficiente com os/as entrevisrados/as para propor que 
as entrevistas fossem feitas em suas casas. No entanto , a maioria nao 
concordou ,  a rgumentando : "Minha casa esta em obras" , "Mora 
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muito Ionge" , "La a genre nao podera conversar d i re i to" ,  "Minha 
fami l i a  e m u i to preconce i tuosa" .  Esco lh iamos  ou tros  l ugares : 
shopping centers, bares, os jardins da pousada onde fiquei hospedada 
durante aqueles meses. Percebi que sem o minimo de lastro de con
fian<;:a nao conseguiria conhecer a experiencia transexual . Muitas 
vczes ,  quando iam fazer criticas aos membros da equipe, baixavam o 
tom de voz, numa forma delicada de pedir para que o gravador fosse 
desl igado. Essas criticas so foram feitas por aqueles que, de alguma 
forma, desvincularam-me do Projeto Transexualismo. 

Visitei algumas vezes as casas de Maria, Karia ,  Vit6ria e Pedro. 
Alem de observar que em suas residencias, as entrevistas fluiam mais 
l i v remen t e ,  conhece- las  fo i importante  para t ra<;:ar  urn p erfi l  
socioeconomico da populas:ao que  participa do Proj eto. Todos/as 
vivem em meio a grandes dificuldades economicas, quadro que se 
agrava quando passam a fazer parte do Projeto, uma vez que os com
promissos com a rotina estabelecida no protocolo dificultam, quan
do nao impedem, que procurem ou tenham empregos com horarios 
rigidos. Como disse Barbara, uma das "candidatas" : "Nesses dois 
anos, vivo de bico. Como posso trabalhar, sendo que tenho que vir 
ao hospital e a terapia as vezes duas vezes por semana?" 

As mudan<;:as do local das entrevistas me fizeram concluir que, 
se as realizasse exclusivamente no espa<;:o hospitalar, apenas conse
gui ria chegar a atual iza<;:ao das representa<;:6es sociais em seus dis
curses. Para notar as fissuras, as contradi<;:oes entre as idealiza<;:6es e 
as performances, objetivo te6rico que se foi del ineando aos poucos, 
seria necessario util izar outros campos de observa<;:ao e registro . 

Nos primeiros encontros, eram claros os elogios ao Projeto, assim 
como o reconhecimento da melhoria de suas vidas depois que passa
ram a freqi.ienta-lo. "Nossa, tudo melhorou depois que eu entrei no 
Projeto" , era o depoimento mais comum. Com o crescimento da con
fian<;:a, as criticas e as insatisfas:oes come<;:aram a emergir, ou simples
mente passou-se a esbo<;:ar o cansa<;:o com a rotina de exames. 
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A SEGU N DA FASE  DA PESQU ISA:O GRU PO DE I DENTI DADE DE  
GtNERO E TRANSEXUALIDADE (G IGT) DEVALtNCIA/ ESPANHA 

Ao Iongo de 1 1  meses (de setembro de 200 1 a j ulho de 2002), 
conheci a realidade da transexualidade espanhola, embora sej a de
masiado simplista falar de "uma realidade" espanhola, urna vez que 
as questoes polfticas e culturais que rnarcarn a historia desse pals 
repercutern na problernatica da transexualidade. Atualrnente ,  exis
t ern s e i s  e n t idades  que  cornpoern a Federac;:ao E spanho l a  de  
Transexuais: Asociacion de  Mujeres Transexuales de  Catalunya (Bar
celona) , Colectivo de Transexuales de Catalunya/Pro-derechos, (Bar
celona) , Transexualis (Madri) , Centro de ldentidad de Genero (Gra
nada) , Soy como Soy (Gijon) e o Grupo de ldentidade de Genero e 
Transexualidade (GIGT) , ern Valencia. Foi principalrnente no GIGT 
que o trabalho de campo se desenvolveu. 

A escolha do GIGT deve-se a algumas especificidades : a) E urn 
grupo que faz parte de urna estrutura organizacional rnais arnpla, o 
Lambda, no qual transitarn gays, lesbicas e bissexuais. Perguntava
me como a demarcac;:ao corn os gays e as lesbicas, tao presence nos 
discursos dos entrevistados no Brasil e que aparece na l i teratura es
pecial izada como urna distinc;:ao fundamental ("o transexual nao e 
urn hornossexual" ,  afirrnarn) , efetivava-se; b) Parecia urna contradi
c;:ao o faro de transexuais estarem no mesrno coletivo que pessoas que 
se organ izam ern torno da identidade sexual , urna vez que sao as 
questoes de identidade de genero que, essencialrnente, os/as carac
terizarn.  0/a transexual pode ser heterossexual ,  hornossexual ou 
bissexual - isso nao abala 0 sentirnento de nao-pertencirnento ao 
genero ern que seu sexo o/a  posiciona; c )  Os participantes mais assl
duos do GIGT erarn transexuais rnascul inos, inclusive seu coorde
nador, Joel Mandonavo, o que contrastava corn outros coletivos e 
corn a propria populac;:ao com a qual eu vinha trabalhando no Bra
si l ,  forrnada basicarnente por Transexuais fernininos, e d) o GIGT e 
urn grupo que assume no proprio nome a perspectiva de genero ,  o 
que o posiciona politicarnente como vinculado aos debates ern cor
no das questoes de identidade, nao se l irnitando de modo exclusivo 
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aos temas medico-sanitarios . As quest6es medico-sanitarias referem
se a gratuidade das cirurgias, aos protocolos medicos, aos hormonios, 
temas que, geralmente, individual izam os problemas e fragmentam 
a discussao . 

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 200 1 ,  
fiz urn mapeamento das pessoas que freqiientavam as reuni6es se
manais com mais consrancia para realizar as entrevistas em profun
didade. Estas comes:aram em janeiro de 2002 e ,  em junho do mes
mo ano, foram conclufdas. Paralelamente, continuei a participar das 
reuni6es do G rupo. 

A CONSTRU <;AO TE 6RICA DA PE SQU ISA 

Acerquei-me da experiencia transexual ,  na primeira etapa da pes
quisa, buscando compreender que representa<;6es sociais do mascu
lino e do feminino organizam suas subj etividades em urn contexto 
hospitalar. Estava respaldada nos estudos de Serge Moscovici ( 1 978) 
e de Denise Jodelet (200 1 ) .  

Tanto e m  Moscovici quanto e m  Jodelet, a preocupas:ao esra em 
encontrar os e lementos que estruturam hegemonicamente a vida 
social .  Embora a teoria das representa<;6es sociais distancie-se relati
vamente da escola sociol6gica francesa, sobretudo em relas:ao as te
ses das representas:oes coletivas (Durkheim,  1 993) , retorna a elas 
quando 0 foco de analise prioriza 0 estudo dos mecanismos de re
produs:ao da vida social . 

Inicialmente, propus-me a estudar "as representa<;6es do masculino 
e do feminino na experiencia transexual" e organizei o roteiro em fun
s:ao dessa premissa te6rica. As respostas eram, de faro, as esperadas. 
Parecia que a hip6tese segundo a qual a transexualidade e uma experie
ncia reprodutora dos estere6tipos de genero se confirmava. As respos
tas mais freqiientes eram: "Eu me sinto mulher, choro por qualquer 
coisa" ;  "Sou muito romantica", "E born ser homem, porque, se eu ficar 
com mais de uma menina, nao vou levar nome. A mulher e presa" . 

0 feminino aparecia referenciado na maternidade e o masculino ,  
na vir i l idade. Essa conceps:ao gerava a lguns desdobramentos que 
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coincidiam com as narrativas das transexuais femininos e dos mas
culinos: a mulher de verdade deve "dar-se ao respeito" , "nao deve ser 
vulgar" , "nao to mar a in ic iat iva da conquis ta" . 0 homem deve 
ser "forte ,  ter in iciativa e ser sexual mente ativo" . 

Nessa primeira fase da investigac;:ao , encontrava nesses discursos 
a descric;:ao feita pela l i teratura medica, principalmente a psicanalf
tica, sobre os trac;:os comuns entre os/as transexuais: eles/as nao s6 
reproduzem os estere6tipos de genera, mas os potencializam.  

0 convfvio mais  proximo com alguns/algumas "candidatos/as" 
levou-me a desconfiar de uma aparente homogeneidade entre eles/ 
as e uma reti l ineidade entre o nfvel discursivo e o nfvel pd.tico. A 
tfmida mulher transexual entrevistada pela primeira vez no hospital 
transformava-se em uma coquete quando via urn "homem interes
san te" passar. A ins inuac;:ao , os olhares,  a troca de telefones eram 
comportamentos muito comuns. As visitas as residencias revelaram 
que controlavam suas vidas e eram independentes. 

A necessidade de repensar os pressupostos te6ricos que sustenta
vam a pesquisa foi aguc;:ada quando comecei o trabalho de campo no 
GIGT. Nesse espac;:o, o sujeito transexual que norteia seus discursos 
e suas pdticas por urn referencial unico e homogeneo do que seja o 
masculino e o feminino, como se houvesse urn nucleo central que o 
moldasse ,  fo i posto em xeque. Uma plural idade de experiencias 
transexuais convivia: transexuais femininas lesbicas , transexuais mas
culinos gays, transexuais que nao querem fazer a cirurgia, mas que 
lutam pela mudanc;:a do registro civi l ,  narrativas, enfim,  que des
montaram quaisquer possibil idades de se trabalhar com a centralidade 
da categoria represen tac;:ao social , sem nenhuma problematizac;:ao 
mais radical dos n fveis de deslocamentos e contradic;:oes que mar
cam suas biografias . 0 fato de se sugerirem pontos de convergencia 
entre uma narrativa e outra nao e suficiente para concluir que haja  
urn nucleo central de representac;:ao sobre o masculino e o feminino 
compartilhado exclusivamente e da mesma maneira por aqueles que 
vivem a experiencia transexual . 

A teoria das representac;:6es sociais permitiu que se chegasse ao 
nfvel da reproduc;:ao dos "estere6tipos de genera" . 0 problema esta 
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em tomar esse nlvel discursivo como algo cristal izado, sem contra
di<;6es internas com as normas de genero . Diante desse instrumen
tal teorico , as possibi l idades de se pensarem as transforma<;6es e as 
fissuras provocadas pelas praticas dos generos que se efetivam fora 
do referente biologico - como os/as transexuais , as travestis , as drag 
queens, OS drag kings - sao eclipsadas. 

Para refutar a hipotese inicial desta pesquisa, tambem foi neces
saria problematizar suas bases teoricas e encontrar novas ancora
gens. As representa<;6es sociais foram tomando a forma de idealiza<;6es 
de genero ,  conforme proposto por Buder (I 999) . As idealiza<;6es dos 
generos estabelecerao os domlnios da masculinidade e femini l idade 
apropriados e improprios e estarao fundamentadas no dimorfismo 
ideal e na complementaridade heterossexual dos corpos. Dessa for
ma,  o dimorfismo, a heterossexualidade e as ideal iza<;6es serao as 
bases que constituirao o que Buder designou "normas de genero" e 
terao como final idade estabelecer 0 que sera ou  nao in tel igivel
mente humano, 0 que sera ou nao considerado "real"' del imitando 
o campo ontologico no qual se pode conferir aos corpos expressao 
l eglt i ma .  

Se  algumas vezes o conceito de  ideal iza<;6es pode ser confundido 
com o das representa<;6es sociais, essa aparente proximidade desapa
rece quando consideramos que, ao evocar as idealiza<;6es, os sujeitos 
estao performaticamente interpretando as normas de genero, e e nos 
espa<;os abertos por essas interpreta<;6es que se podem pensar as pos
sibilidades de mudan<;as e fissuras nessas mesmas normas de genero. 
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QUADRO GERAL DOS/AS ENTREVISTADOS/AS 

ENTREVISTADOS/AS NO BRASIL 

Nome I dade Natural Situa�ao familiar 

(a nos) 

Sara 25 Maranhao 6rfa de pai Nao conversa com 
a mae Vive com a avo materna 

Pedro 27 Goias Vive com a mae 6rfao de pai 

Carla 21 Goias Vive com a mae 
Desconhece o pai 

Maria 45 Goias Fugiu de casa aos 12 anos Per-
deu contato com a familia Vive 
com dois filhos adotivos 

And red a 32 Tocantins Vive com os pais 

Helena 21 Goias 6rfa de pai Vive com o namo-
rado 

Religiao 

Catolica 

Sem religiao 

lgreja 
Universal 
do Rei no de 
Deus 

Catolica 

Mais 
proxima ao 
Espiritismo 

Mais 
proxima ao 
Espiritismo 

Ocupa�ao Escolaridade 

Estudante Terceiro grau 
incomplete 

Vendedor Ensino basico incom-
pleto 

Faxineira Ensino fundamental 
incomplete 

Cabeleireira Ensino fundamental 
incomplete 

Funcionaria Terceiro grau 
Publica incomplete 

Baba Ensino medio 
complete 
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QUADRO GERAL DOS/AS ENTREVISTADOS/AS (CONT.) 

ENTREVISTADOS/AS NO BRASIL 

Manuela 21 Goias Vive com o namorado. 

Vit6ria 21 Goias Vive com o namorado ha dois 
a nos 

Barbara 30 Goias Vive s6 6rfa de mae 0 pai nao 
assumiu a paternidade 

Joao 19 Goias Vive com a namorada Os pais 
desconhecem que deseja 
mudar de genera 

Katia 31 Goias Vive s6 6rfa de pai aos 12 a nos 
Nao tem contato com a familia 

Patricia 25 Norte- Vive em casa de parentes Nao 
americana tem contato com os pais 

Marcela 25 Goias Vive com o namorado 

L____ --- -

Cat61ica Cabeleireira 

Cat61ica Secreta ria 

Cat6lica Cabeleireira 

Cat61ico Tecnico em 
enfermagem 

Cat61ica Domestica 

Evangelica Cabeleireira 

Cat61ica Cabeleireira 

Ensino basi co com-
pleto 

Ensino basico incom-
pleto 

Em fase de conclusao 
do curso profissio-
nalizante de enfer-
magem 

Ensino medio 
complete 

Ensino basico 
incomplete 

Ensino basico incom-
pleto 

En sino medio com-

. 
pleto 
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Nome 

Joel 

Alec 

Chus 

Annabel 

Marta 

L____ ____ 

ldade 

(a nos) 

25 

30 

21 

44 

30 

L__ 

Natural Situac;ao familiar Religiao 

Bolivia Vive com a irma Sem religiao 

Espanha Vive sozinho Orfao de mae Sem religiao 

Espanha Vive com a namorada A re- Testemunha 
lac;:ao com OS pais e tensa de Jeova 

(nao prati-
cante) 

Espanha Separada Vive com a namo- Sem religiao 
rada Tem dois filhos 

Espanha Vive com a mae Cat61ica 

Ocupac;ao Escolaridade 

Moto boy Ensino medio com-
pleto 

Professor de Terceiro grau complete 
ingles (Literatura inglesa) 

Tecnico agri- Ensino medio com-
mensor pleto 

Engenheira Terceiro grau com-
de formac;:ao. pleto (Engenharia) 
Desempregada 

Professora de Terceiro grau com-
Informatica pleto (Licenciada em 

Informatica) I 
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A INVEN<;:AO DO TRANSEXUAL 

Este capitulo rem como objetivo apresentar e problematizar os criteri
os definidos nos protocolos medicos para a prodw;:ao do diagnostico. 
Dividiremos as discuss6es em duas partes. Na primeira, ha uma apro
ximas;ao das definis;6es consagradas nos documentos oficiais ' que de
te rminam os procedimentos que devem ser seguidos para a p ro
dus;ao do diagnostico. Na segunda, veremos como esses p rocedi
mentos sao vivenciados no cotidiano hospitalar pelos/as transexuais. 
Antes, porem, faremos urn breve apartado historico, com o objetivo 
de contextualizar a problematica transexual. 

UMA APROXIMA<;:AO H ISTORICA 

Em 1 9 1 0 , o s exo logo Magnus  H i rs chfe ld  u r i l i z o u  o t e rmo 
"transexualpsfquico" para se referir  a travestis fer ichistas (Caste l ,  
200 1 ) .  0 termo voltou a ser  util izado em 1 949,  quando Cauldwell 

1 Sao considerados documenros oficiais aqueles formulados pela Associacr5o l n ternacional de Disforia 

de GCncro Harry Benjam in  e os da Associacr5o Psiqui<irrica Americana. 
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publ icou urn estudo de caso de urn transexual mascul ino .  Nesse 
trabalho, sao esbo<;:adas algumas caracterfsticas que vi riam a ser con
sideradas exclusivas dos/as transexuais .  Ate entao, nao havia uma 
nftida separa<;:ao entre transexuais, travestis e homossexuais .  

N a decada de 1 9 50 ,  come<;:am a surgir publ ica<;:6es que regis
tram e defendem a especificidade do "fenomeno transexual" .  Essas 
reflex6es podem ser consideradas o infcio da constru<;:ao do "disposi
tivo da transexualidade" .  2 

A articula<;:ao entre os discursos te6ricos e as p raticas regulado
ras dos corpos ao Iongo das decadas de 1 960 e 1 970 ganhou visi
b i l idade com o surgimento de associa<;:6es in ternac iona is ,  que se 
o rgan i zam p a ra p roduz i r urn co nhec i m e n to vo l t ado  a t r an 
sexualidade e para discutir o s  mecanismos de  constru<;:ao do  diag
n6st ico d iferenciado de gays, lesbicas e travest i s .  N ota-se que a 
pratica e a teoria caminham j untas. Ao mesmo tempo em que se 
produz urn saber espedfico , sao propostos modelos aprop riados 
para o "tratamento" . 

Em 1 953, o endocrinologista alemao radicado nos Estados Uni
dos Harry Benjamin retoma o termo utilizado por Cauldwell ,  apon
tando a cirurgia como unica alternativa terapeutica possfvel para os/ 
as transexuais. Essa posi<;:ao se contrapunha aos profissionais da sau
de mental ,  sempre reticences as interven<;:6es corporais como alter
nativas terapeuticas ,  consideradas muti la<;:6es por  mu i tos psicana
l istas. No artigo "Transvestism and Transexualism" ,  Benjamin ( 1 953) 
ataca violentamente todo tratamento psicoterapeutico,  sobretudo 
psicanal ftico , da transexualidade e do travestismo. 

John Money, professor de psicopediatria do Hospital Universi ta
rio Johns Hopkins, esbo<;:ou, em 1 95 5 ,  suas primeiras teses sobre o 
conceito de "genero" , apoiado na Teo ria dos Papeis Sociais do soci6lo
go Talcott Parsons, aplicada a diferen<;:a dos sexos. A conclusao a que 
chegara Money nao poderia ser, aparentemente, mais revolucionaria :  

2 Segundo Foucau l t ,  d i sposi [ ivos "sao formados por  urn conj unro hererogeneo de pr�h icas discurs iva.s 
e nao discurs ivas que possuem uma fun<;ao es[ratfgica de domina<;ao. 0 poder disc ip l inar  obtfm sua 
efldcia da associa�:io entre os d iscursos reoricos e as praricas reguladoras"" ( Foucault ,  1 993: 244) .  
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o genero e a identidade sexual senam modifid.veis ate os 1 8  meses 
de idade. ' 

As teses de Money, no entanto , nao eram da determina<;:ao do 
social sobre o natural , mas de como o social , mediante o uso da cien
cia e das institui<;:6es, poderia assegurar a diferen<;:a dos sexos. Segun
do ele, 0 desenvolvimento psicossexual e uma "continua<;:ao do desen
volvimento embrionario do sexo . Unico entre os diversos sistemas 
funcionais do desenvolvimento embrionario , 0 sistema reprodutor e 
sexualmente dim6rfico" (Money e Ehrhardt, s .d :  2 1 ) .  A aparencia 
dos gen i ta i s  era fu ndamental  para  o desenvo lv i m e n to da 
heterossexualidade, pois "as bases mais firmes para os esquemas de 
genero sao as diferen<;:as entre os genitais femininos e masculinos e o 
comportamento reprodutor, uma base que nossa cultura lura para 
reprimir nas crian<;:as" (apud Cola pinto, 200 1 :  1 09) . 

A constru<;:ao do canal vaginal nas crian<;:as intersexuais nao era 
s implesmente desti nado a produ<;:ao de urn 6rgao : di rigiam-se so
bretudo a prescri<;:ao das prat icas sexuais ,  uma vez que se define 
como vagina o oriflcio que pode receber urn penis, conforme apon
tou Preciado (2002) . Quando Money formulou suas teses sobre a 
estrutura naturalmente dim6rfica do corpo e a heterossexual idade 
como a pdtica normal desse corpo, nao previu que algumas dessas 
meninas intersexuais seriam lesbicas e reivindicariam o uso alterna
tivo de seus 6rgaos. 

As formula<;:6es sobre a pemnencia de interven<;:6es nos corpos 
ambiguos dos in tersexos e dos transexuais terao como matriz co
mum a tese da heterossexualidade natural . Embora as teorias de 
Money tivessem como foco empirico principalmente as cirurgias de 
defin i<;:ao de urn sexo em bebes hermafroditas, suas teses terao urn 

3 Durante dCcadas, o mode lo  de in tervcm;ao ci rl1 rgica em bebes hermafrodi ras, com rcspaldo 11as 
tcorias de Money, rcu n i u  um considedvcl apoio da com un idadc cienrffica i n rernacio na l .  Os recu rsos 
rcrapCwicos que Money usava para produzir cm criancyas c i rurgiadas "comporramenros adcquados" a 
seu scxo, pr inc ipal mente refcrcn res ao conrrole de suas sexual idadcs, passaram a ser den unciados pur 
m i l i ran res de associacyOes de  in rerst:XO!:I, <.] UC l u ravam cont ra a pdrica com u m  nos hospirais 
americanos de r�.:al izar c i rurgias em crianc;as que nasciam com gen i r<il ias ambiguas. Sabre as c i rurgias 
e as crir icas. ver Colapinro (200 I ) .  
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peso fundamental na formulas:ao do dispositivo da transexualidade, 
principalmente nas teses da Associas:ao lnternacional de Disforia de 
Genera Harry Benjamin(HBIGDA ) .  Conforme o proprio Money, 

at£! 1966, o conceito de genera havia sido aplicado ao 
hermafroditismo por Money (1955) em expressoes como 'papel de 
genera' ou 'identidade de genera' ou 'identidade!funriio de genera: 
0 conceito de identidade de genera ficou inseparavelmente ligado 
a transexualidade quando, em 1966, o Hospital John Hopinks 
anunciou a formariio de sua Clinica de Identidade de Genera e a 
sua primeira cirurgia de mudanra de sexo (Money apud 
Ramsey, 1 996: 1 7) .  

Duas grandes vertentes de pradus:ao de conhecimento s e  encon
tram na tematica da transexualidade: o desenvolvimento de teorias 
sobre o funcionamento endocrinologico do corpo e as teorias que des
tacaram o papel da educas:ao na formas:ao da identidade de genera. 
Estas duas concep<;:6es praduziram explicas:oes distintas para a genese 
da transexual idade e,  conseqi.ientemente, caminhos proprios para o 
seu "tratamento" . No entanto, a disputa de saberes nao constituiu 
impedimenta para que uma visao biologista e outra, aparentemente 
construtivista, trabalhassem juntas na oficial izas:ao dos pratocolos e 
nos centras de transgeni tal izas:ao. Money, por exemplo, que sempre 
destacou a importancia da educas:ao para a formas:ao da identidade de 
genera, defendia a hipotese "ainda por ser investigada [de que a ori
gem da transexual idade esta em uma] anomalia cerebral que altera a 
imagem sexual do corpo de forma a torna-la incongruente com o sexo 
dos genitais de nascimento" (Money apud Ramsey, 1 996:  1 9) .  

A decada d e  1 960 e o momenta e m  que as formulas:oes come
s:am a ter desdobramentos praticos, principalmente com a organi
zas:ao de Centras de Identidade de Genera, nos Estados Unidos, 
voltados para atender exclus ivamente aosfas transexuais . 

Em 1 969,  real izou-se em Londres o primeira congresso da Harry 
Benj am in  Associ a t ion ,  que ,  em 1 977 ,  mudaria seu nome para 
H a rry Benj a m i n  I n ternat io nal Gender  Dysphor i a  Assoc i a t ion  
( H B I G DA) . '  A transexual idade pas sou  a se r  cons iderada uma 
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"disforia de genero" , '  termo cunhado por John Money em 1 973. 
A H B I G DA legitimou-se como responsavel pela no rmatiza<;:ao 

do "tratamento" para as pessoas transexuais em todo o mundo. 0 
Iivro El ftnomeno transexual, de Harry Benjamin,  publicado em 1 966, 
forneceu as bases para se diagnosticar o "verdadeiro" transexual. Nesse 
l ivro, sao estabelecidos os parametros para avaliar se as pessoas que 
chegam as c l fn icas ou aos hosp i ta i s  so l i c i tando a c i ru rg ia  sao 
"transexuais de verdade" . 

Esses documentos geraram desdobramentos micro e macro .  Os 
desdobramentos micro referem-se a forma como urn/a transexual 
valora outro/a rransexual .  Os de carater macro sao aqueles que se 
refe r e m  a c o m p ree nsao  que  as i n s t i t u i <;:6e s  t ern das  pe s soa s  
transexuais , principalmente a justi<;:a e a medicina, que, diante das 
demandas para a mudan<;:a dos documentos e/ou dos corpos , fazem 
aval ia<;:6es sobre suas femini l idades/mascul in idades . 

A CONSTRU <:;AO DE U M  CAMPO CONCEITUAL 

ESPEC[F ICO PARA A TRANSEXUALI DADE 

A desconstru<;:ao do carater patologizante arribufdo pelo saber oficial 
a experiencia transexual deve come<;:ar pela problematiza<;:ao da l in
guagem que cria e local iza os sujeitos que vivem essa experiencia. 

4 Para o acompanhamcnto dos documentos e da h isr6r ia da H B I G DA,  consu l rar :  h t tp : / /  
www.hbigda.org. ht tp ://www.sym pos ion .com/ij r/benjamin  e ht tp : //www.gendercare .com .  

s Segundo King ( 1 998) .  a ur i l izal)=5o do nome  "disforia" teve como objcrivo demarcu c del im i ra r  o 
campo do saber mCdico com a popular iza<;5.o que o rermo "rranscx ual ismo" adqu i r iu .  A H B I G DA 
define "disfor ia  de gCncro" como "aquclt: cstado psicol6gico por mcio do tlual uma  pcssoa dcmonstra 

i nsat isEt<;5o com o seu sexo congCn i to c com o papel sexual ,  tal como e socia lmenrc dcfinido,  
consignado para csrc  sexo,  c que rcqucr um proccsso de rcdcsignac;5o sexual  c i rUrgica c hormonal" 
( Ramsey, 1 996: 1 76) .  No Codigo ln rcrnacional de Doens:as (C ID) .  a rransexual idadc aparece no 
capitulo "Transtornos de l'crsonal idade da lden ridade Sexual" ,  ass im defl n ido :  "Transexual i smo: 
rrara-se de  u m  dcsejo de viver c.: scr ace i ro enquanro pessoa do sexo oposto .  Estc descjo sc acompanha 
em gera l  de um senr imcnto de mal -csrar ou de i nadaptas:ao por rcfcrCncia a seu p r<Spr io sexo 
anar6m ico c do dcsejo de submcrcr-sc a uma in rervcnc;5o ci rli rgica ou a um rrar;tmciHO hormonal  a 
fl m de rornar  scu corpo r5o conforme quanta possivcl ao scxo dcscjado" (h r rp : //  
www. psiqwcb. med.br/cid/persoc id .h tml ) .  As defln is:oes da H B I G DA c do CI D sao basicamenre as  
mesmas .  A u r i l izas:5o do nome "d isforia" parece tambem ter r ido como objerivo Jenurcar campos 
de disputa e1Hre os saberes i n tcrnos ao d ispos i r ivo da rransexual idade.  
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"Transexualismo" c a nomenclatura oficial para definir as pessoas 
que vivem uma contradic;:ao entre corpo e subjetividade. 0 sufixo 
" ismo" e denotative de condutas sexuais perversas, como, por exem
plo ,  "homossexual ismo" . Ainda na mesma logica da patologizac;:ao , 
0 s abe r  o fi c i a l  n o m e i a  as pes soas  que  pa s sam p e l o  p roces so  
transexual izador de mulher para homem, de  "transexuais femini 
nes" , e de homem para mulher, de  "transexuais masculines" . Segun
do esse raciodnio, mesmo passando por todos os pracessos para a 
construc;:ao de signos corporais socialmente reconhecidos como per
tencentes ao genera de identificac;:ao, os/as transexuais nao conse
guiram descolar-se do destino biologico, uma vez que o genera que 
significara "transexual" sera 0 de nascimento. 

A nomenclatura oficial retorna a essencializac;:ao que a propria ex
periencia transexual nega e recorda todo tempo que ele/ela nunca sera 
urn homem/uma mulher de "verdade" . Quando uma transexual fe
minina afirma: "Eu sou uma mulher. Tenho que aj ustar meu corpo" , 
e urn medico !he nomeia como "transexual masculino" ,  estara citando 
as normas de genera que estabelecem que a verdade do sujeito esra no 
sexo. Embora os movimentos sociais de militantes transexuais e algu
mas reflex6es teoricas afirmem que a questao de identidade e 0 que 
deve prevalecer na hora da nomeac;:ao, a linguagem cientifica, por meio 
do batismo conceitual, retoma a natural izac;:ao das identidades. 

Uril izarei "transexuais femininas" ou "mulheres transexuais" para 
me referir aos sujeitos que se definem e se sentem como mulheres, e 
"transexuais mascul ines" ou "homens transexuais" para os que se 
definem e se sentem como pertencentes ao genera masculino. Quan
do afirmo que os criterios aqui estabelecidos partem das subj etivi
dades dos proprios sujeitos e de suas narrativas , nao estou levando 
em conta o faro de terem se submetido a uma cirurgia, ou o desejo 
de real iza-la, como criteria para esta nomeac;:ao . 

0 trabalho de campo revelou que ha uma pluralidade de inter
pretac;:6es e de construc;:6es de sentidos para os conflitos entre o cor
po e a subjetividade nessa experiencia. 0 que faz urn sujeito afirmar 
que  pe r t ence  a o u tro genera e u rn  s e n t i m e n t o ;  p a ra m u i tos  
transexuais, a transformac;:ao do corpo por  meio dos hormonios ja  e 
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suficiente para lhes garantir urn sentido de identidade, e eles nao 
reivi ndicam, portanto , as cirurgias de transgeni tal izas;ao . 

QUANDO DIZER E FAZER 

A discussao sobre os "batismos conceituais" remere as reflex6es de 
Austin ( 1 990) sobre a capacidade de a l inguagem criar real idades. 
Para esse autor, e necessaria apontar que a l inguagem nao rem so
mente a funs;ao de descrever a realidade, devendo ser compreendida 
como uma modalidade produtora de realidades. No caso da l ingua
gem cientifica, a tarefa de desvelamento dessa funs;ao e consideravel
mente complexa, pois sua efidcia consiste na ideia da suposta capa
cidade da ciencia em descrever uma dada realidade de forma neutra. 

Quando Austin afirma que se devem examinar as palavras vin
culando-as a determinadas si tuas;6es, provoca urn deslocamento do 
eixo de analise da palavra como unidade por si  so geradora de senti
do para relaciona-la aos contextos em que sao geradas . Esta proposi
s;ao insere-se em sua tese de que ha uma classe de palavras que nao 
representa a realidade, mas lhe da vida. Vej amos alguns exemplos 
sugeridos por Austin .  
' 

Nas declaras;6es "Aceito esta mulher como minha legitima espo
sa" , "Batizo este navio com o nome de Rainha Elizabeth" , "Aposto 
cern cruzados como vai chover" (Austin, 1 990: 24) , esta se fundan
do uma expectativa por meio do ato da fala. Austin chamara essas 
express6es ou classe de palavras de "performativas"'· caracterizadas 
por sua fors;a criadora de real idades. 

Para Austin ,  nem todas as declaras;6es verdadei ras ou falsas sao 
descris;6es; prefere considera-las constatativas (por exemplo,  quan
do alguem diz: "Ha urn livro em cima da mesa") . Diferentemente 
das constatativas, ha urn tipo de expressao que se disfars;a nao ne
cessariamente como declaras;ao factual, descritiva ou constatativa. 

6 0 termo "performance" e derivado do ingles t o  perform, verbo correlaro do subsran r ivo ac;ao e ind ict 
ll lle, ao em i r i r  uma evocac;5.o, cst<.l se real izando uma ac;5o, n5o sendo considerado como equ ivalence 
a dizcr  algo. 

45 



homossexualidade l e c::l cu
::.:

lt
:.::
u

:.::
•• __ _, 

0 que pode parecer estranho e que isso ocorre exatamente quando a 
expressao l ingi.i fstica assume sua forma mais expl icita .  Quando se 
diz "Acei to" , nao se esta descrevendo urn casamento, mas casando
se. 0 ato da l inguagem, sob essa perspectiva, nao e uma representa
<;:ao da realidade, mas uma interpreta<;:ao construtora de significados . 

Austin chamou essa caracteristica da l inguagem de "capacidade 
performatica" . Butler ( 1 993 e 1 999) fara uma le i tura da obra de 
Austin ,  vinculando-a a suas reflex6es sabre as identidades de gene
ros . A teoria da l inguagem de Austin e a teoria da citacional idade de 
Derrida ( 1 99 1 )  articulam-se com outras contribui�6es te6ricas , en
tre elas a da genealogia do saber e do poder de Foucault ( 1 993 ,  
200 1 e 2002) , para propor uma teo ria sabre o s  processos de cons
tru<;:ao dos generos .  

0 insulto ser ia urn dos atos performativos mais recorrentes de 
produ<;:ao das subjetividades de genera.  Para Butler (2002) , esses 
atos l ingi.ifsticos sao modal idades de urn discurso autorirario, uma 
vez que estao envolvidos em uma rede de autoriza<;:6es e castigos. 0 
poder que tern o discurso para realizar aquila que nomeia esta rela
cionado com a performatividade, ou sej a, com a capacidade de os 
atos l ingii fsticos c i tarem rei teradamente as normas de genera,  fa
zenda o poder atuar como/e no discurso . 7  

Quando 0 saber medico nomeia a experiencia transexual a par
tir da natural iza<;:ao , esta c itando as normas que fundamentam e 
constroem os generos a partir do dimorfismo. Quando se definem 
as caracterfst icas dos transexuais , un iversalizando-as, determinam
se padr6es para a avalia<;:ao da verdade, gerando hierarquias que se 
estruturam a partir de exclus6es . 

Conforme propos Butler, onde ha urn eu que enuncia ou fala, 
produzindo urn efeito no discurso, existe urn discurso que o precede 

7 1:: imporrante destacar que h<l mu i tas formas de profer ir  o insu l ro ,  inc lusive ins t i tuc ionalmcntc .  Na 
l fngua inglcsa, as qua l ifica�Ocs de gCncro sao mu i ro espedficas c rlgidas. Os pronomcs he c she (clc 
c cia) qua l i flcam apenas sercs humanos, c a rudo mais cst;:i reservado o pro nome it. Em alguns cstados 

amcricanos (na FlOrida e no M issour i ,  par cxemplo), os/as rransexuais sao class i ficados como it. Para 
o Estado, e lcs/as s implesmcntc csrao fora da catcgoria "scr h umano".  Sabre as demandas j u ridicas c 
as contendas por heran�a que essa nomcac;ao rem gerado ,  vcr a revista lsto e (6/3/2002) . 
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e poss ib i l i ta a existencia desse "eu" . '  Quando se diz "transexual " ,  
nao se esra descrevendo uma si tuas:ao , mas produzindo urn efeito 
sobre os conflitos do sujeito que nao encontra no mundo nenhuma 
categoria classificat6ria e, a partir daf, buscara "comportar-se como 

'transexual "' . 
0 saber medico, ao dizer "transexual" ,  esta citando uma concep

s:ao muito espedfica do que seja urn/a transexual. Esse saber medico 
apaga a legitimidade da pluralidade, uma vez que poe em funciona
mento urn conjunto de regras consubstanciado nos protocolos, que 
visa a encontrar o/a "verdadeiro/a transexual" .  0 ato de nomear o 
suj eito de transexual impl ica pressuposis:oes e suposis:oes sobre os 
atOS apropriados e OS nao-apropriados que os/as transexuais devem 
atualizar em suas praticas . 

A CONSTRU<::AO DO DIAGN6STI CO D IFERENCIADO 

0 diagn6stico de transexualidade e realizado a partir de uma exaus
tiva aval ias:ao, que inclui urn hist6rico completo do caso, testes psi
col6gicos e sess6es de terapia. 

0 "tratamento" e o diagn6stico da transexualidade adotados nas 
comiss6es de genera ou nos programas de transgenitalizas:ao se ba
seiam em dois documentos: nas Normas de Tratamento da HBIGDA 

8 Buder ( 1 997) anal isa as "Novas d i rc trizes polfr icas sobre os homosscx uais no cxCrc iw americana",  
publ icadas em 19 de junho de 1 993, nas quais est;\ estabelecido que a orien ta<;iio sexual nao sed um 
obst;.icu lo ,  a me nos  que  o m i l i tar assuma publ icamente sua condi<;5o. Segundo Bu tler, as palavras "sou 
homossexual" n:io sao apenas descrit ivas: real izam o que descrevem ,  nao s6 no sent ido de que 
consr i rucm o em issor como homosscxua l ,  mas tambCm const i tucm o cnunciado como "conduta 
homosscx ual " .  0 mi l i rar que Elzer referCncia a sua cond i<;5o homossexual incorred em condura 
homosscxual ,  o que sed pcnal izado com a cxclus5o. Dcclarar-sc homosscxual n:l.o C apcnas uma 
rcpresen ray:l.o de sua condura ,  uma condura ofensiva, mas a prOpr ia  conduta .  Tanro as mu l heres 
t.}uanto os homens n:l.o podem falar  de sua homossexual idade porque isto s igni ficaria pOr em perigo 
a matr iz heterossexual que assegura a subordi nay:l.o do genera. A palavra, enr:l.o, se convene em um 
";no", na mcdida em que seu profcr imcnro c i rcunscrcve o socia l ,  o scgredo e o  s i iCnc io ,  p i l a res que 
garantem a rcproduyao dos modclos hcgcm6n icos. Daf as pol fricas queer caractcrizarcm-sc pcla 
cxpl ic i tay5.o dos insu l ros, convcrtcndo-os em elementos para a consrruyao de posiy6es idenr i drias, 
a iCm de our ras formas de atu<HJ6es polft icas concretas, entre elas man ifesracr6es pl1b l icas que 
v i s ib i l izam cadcias e afetos en t re os gays e as ICsbicas, objer ivando quebrar os s i iCncios que guardam 
os segredos legi r imadores das excl us6es. 
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e no Manual de Diagnostico e Estatisticas de Disrnrbios Mentais (DSM)' 
da Associa<;ao Psiquiatrica Americana (APA) . 

A APA passou a incluir a transexualidade no rol de "Transtornos 
de Identidade de Genero" em sua tercei ra versao (DSM-1 1 1 ) , em 
1 980 ,  mesmo ano em que se oficializou a retirada da homossexua
lidade desse documento. A transexualidade aparece na nova se<;ao sa
bre "Disturbios de Idemidade de Genero" , junto com "Disturbios de 
ldentidade de Genero da lnfancia" e "Disturbios de ldentidade de 
Genero Atfp ica" . 

0 processo transexual izador e composto peJas exigencias que OS 

Programas de Redesignificas:ao"' definem como obrigatorias para os/ 
as "candidatos/as" . Os protocolos irao concretizar essas obrigatoriedades 
quanta ao tempo de terapia, a terapia hormonal, ao teste de vida real, 
aos testes de personalidade, alem dos exames de rotina. Se o/a "candi
dato/a" conseguir cumprir todas as etapas e exigencias estabelecidas, 
estara apto/a a ci rurgia de transgenital izas:ao. 

TEMPO DE TERAPIA 

Todo/a "candidato/a" deve submeter-se a urn pedodo de terapia. 
Recomenda-se que esse tempo seja o suficiente para que nao pairem 
duvidas na equipe quanta aos resultados e nao haja arrependimento 
do/a "candidato/a" depois da cirurgia. 

Seguindo uma tendencia internacional defendida nos documen
tos oficiais , no Projeto Transexual ismo o tempo minima exigido e 
de dois anos. No entanto, ao final desse tempo, nao significa que o/ 
a "candidato/a" estara auromaticamente apto/a a cirurgia. A equipe 
medica podera concluir que ele/a nao e urn/a transexual . 

9 A sexta versao do Diagnostic and Strltistical Manual of Mental Disorders (DSM)  encont ra-se disponlvel ,  
em espanhol ,  na home page ht tp : //www. humano.ya.comltranscxual idadc/ 

10 " Rcdcsigni fica'l:i.o" C o  nome adotado oficia lmcntc pcla H B I G DA para as i rucrvcn'l6cs c i rlt rgicas nos/ 

as t ranscxuais .  "EunbCm C usual na esfera mCdica a expressao "mudanCJa de sexo". Aqui sed ur i l i zada 
a expressiio "rransgen i ral iza'liio" ou  s implesmenre "c i rurgia cofretiva" para essas i n tervenCJ6es, por 
considerar que as re iv ind ica<;Oes dos/as rransexuais se fu ndamentam na revcrs5o de uma assigna'l:i.o 
sexual imposra. 
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A TERAPIA HORMONAL 

Todo/a "candidato/a" deve tomar os hormonios apropriados para 
modificar as caracterlst icas secundarias do seu corpo. Sao admi
n i s t ra d o s  a n d r o ge n i o s  pa r a  o s  t r a n s e x u a i s  m a s c u l i n o s  e 
progesterona ou estrogenio para as transexuais femininas,  em quan
tidades variadas. 

Para alguns especial istas , o/a "candidato/a" so deve comes;ar a 
tomar os hormon ios depois de estar freqi.ientando as sess6es de 
psicoterapia por algum tempo. No Projeto Transexual ismo, depois 
de real izados os exames gerais ,  in icia-se imediatamente a terapia 
hormonal .  

0 TESTE DE V IDA REAL 

Consiste na obrigatoriedade de o/a "candidato/a" usar, durante todo o 
dia, as roupas comuns ao genera identificado. "  0 teste de vida real 
comes;a ja na admissao do/a "candidato/a" no Programa. 

Os TESTES DE PERSONALIDADE 

Tern como objetivo verificar se o/a "candidato/a" nao sofre de ne
nhum tipo de "Transtorno Espedfico da Personalidade" . " Os testes 
ps i cologicos mais ut i l izados sao o HTP, o MMPI ,  o H aven e o 
Rorschach . 

Os EXAMES DE ROTI NA 

Conjunto de exames a que o/a "candidato/a" e submetido, sao eles: 
hemograma,  colesterol total , tr igl icerides , g l icemia ,  TGI-TGO ,  
Bili rrubinas, VORL, HIV, HbsAG, Sorologia para virus d a  Hepartite 
C, imunofluorencencia para T. a, PRL, Testosterona livre, FSH, EAS, 
contagem de colonias (urina e antibiograma) , ECG, raios X de torax, 

11 Entendo por "gc?nero idenr i ficado" at]ucle que o/a t ransexual  rciv ind ica o rcconhec imcnro;  e ,  por 

"gc?nero a tr i b u ido",  o qut: lhe fo i imposro quando nasccu c que est;i referenciado nas gen idl ias .  
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canottpo, raios X da sela turcica, ultra-sonografia do testfculo e pr6s
tata/pelvico ou endovaginal , ultra-sonografia de abdomen superior. 

A CIRURGIA DE TRANSGENITALIZA<;:AO 

Nos transexuais mascul inos, as cirurgias consistem na h isterectomia, 
na mastectomia e na constrw;:ao do penis .  A histerectomia e a re
mo<;ao do aparelho reprodutor, e a mastectomia ,  a ret i rada dos 
seios. A constru<;ao do penis e a parte mais complexa, uma vez que 
as tecn icas cirurgicas ainda sao pred.rias. Varios musculos ja foram 
testados como materias-primas para o penis. Os tecidos mais util i
zados sao OS musculos do antebra<;o, da panturrilha, da parte inter
na da coxa ou do abdomen. Uma das tecnicas utilizadas para a cons
tru<;ao do escroto e a expansao dos grandes labios para o enxerto de 
expansores tissulares ou implante de si l icone. 

Entre os problemas mais comuns desse tipo de cirurgia, estao a 
incontinencia urinaria, necrose do neofalo , podendo chegar a perda 
ou a morte do penis, cicatrizes no local doador e urina residual . De 
uma forma geral ,  os transexuais masculinos fazem a op<;ao pelas duas 
primeiras ci rurgias : a histerectomia e a mastectomia.  

Para as transexuais femininas ,  a cirurgia consiste na produ<;ao da 
vagina e de plasticas para a produ<;ao dos pequenos e grandes labios. 
A produ<;ao da vagina e real izada mediante o aproveitamento dos 
tecidos externos do penis para revest ir  as paredes da nova vagina. 

n Os "transtornos de personal idade" compreendem v3rios estados c t i pos de comportamenw. Cada tun 
delcs rcccbc urn c6digo cspcdfico na class ificacyao acei ta i n tcrnacionalmentc (COd igo l n ternacional 
de Docn�as -I 0) c esrao agrupados em: transrornos espedficos da personal idadc (codigo F60) , 
rransrornos m istos da personal idade ( F6 !  ), rransrornos dos habi ros c dos impulsos (F63) ,  transtornos 
de personal idadc da idenr idade sexual ( F64) ,  no qual esta class ificado o "rransexua l i smo" , 

iden r ificado pelo c6digo F64 .0,  transrornos de personal idade da preferencia sexual (F65) ,  neurose de 
compensa�ao ( F68) .  No DSM,  outro documento da APA, aparecem as "Normas de Traramenro para 
Transrornos de ldenr idadc de Gcncro" (ET) , cujo prop6si to pr incipal  e "art icular o conscnso 
in tcrnacional das organ izacy6es profissionais sabre o manejo psiqu ioi trlco, psicol6gico, mCdico c 
cinhgico dos rransrornos de idenr idade de genera". 'Emro no DSM quanto no C I D ,  nora-sc a 
pressuposicyao de que ha urn conjunto de indicadores un iversais que caracterizam as/os transexuais .  
Para i nforrnall6es sabre os "Transtornos de Personal idade" e os testes de personal idade, ver http ://  
www. psiweb . med.br/cid/persoc id .h rm l .  
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Tccidos selecionados do escroto sao usados para os grandes e peque
nos labios. 0 clitoris e feito a partir de urn peda<;o da glande. De
puis da ci rurgia, deve ser usada uma pr6tese por algum tempo, para 
cvitar o estreitamento ou o fechamento da nova vagina. 

Depois de feitas as cirurgias, inicia-se o processo j udicial para a 
mudan<;a dos documentos. 

Mesmo diante de todo o rigor dos procedimentos ,  sempre paira 
uma duvida :  sera que ele/a e urn/a transexual ?  D iante da tran
sexual idade,  a suposta obj et ividade dos exames c l fn icos nao faz 
nenhuma diferen<;a. Nessa experiencia,  o saber medico nao pode 
just ificar os "transtornos" por nenhuma disfun<;ao biol6gica, como 
aparentemente se argumenta com o caso dos intersexos ,  que de
vern se submeter a cirurgias para lhes reti rar a ambigi.iidade este
t i c a  d o s  g e n i t a i s ,  c o n fo rm a n d o - o s  a o s  c o r p o s - s e x u a d o s  
hegemon icos . 

Nos casos dos intersexos, a "natureza" disfar<;a-se em ambigiiida
de, sendo a fun<;ao da ciencia encontrar o "verdadeiro sexo" , confor
me formulou o anatomista Tardieu (apud Foucault ,  1 98 5a) . Para a 
experiencia transexual, a ciencia teve de construir outros dispositi
vos para defini-la, classifid-la, construf-la. 

Em ultima insrancia, o que contribuira para a forma<;ao de urn 
parecer medico sobre OS nfveis de feminiJ idade e mascuJ inidade pre
sentes nos demandantes sao as normas de genero. As normas estarao 
sendo c itadas , em series de efeitos discurs ivos que se v inculam a 
elas, quando 0 processo de urn/a "candidato/a" e j ulgado ao final. 

FRAGMENTOS DAS ROTI NAS DOS/AS "CANDI DATOS/AS" NO HOSPITAL 

Ser "candidato/a" significa desempenhar com sucesso as provas que 
!he sao atribufdas em suas visitas semanais ao hospital . Mas quem 
tern o poder de decidir se o/a "candidato/a" foi aprovado ou nao? 0 
que esta em jogo nessas provas ? Os/as transexuais nao demoram 
muito para compreender o significado de ser um(a) "candidato(a) " .  

Essas ideias sao interiorizadas pelos(as) demandantes, que passam 
a estruturar suas a<;6es a partir dessas defini<;6es. Conforme urn dos 
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membros da equipe medica fazia questao de repetir a cada atraso de 
urn dos candidatos para urn compromisso no hospital : "Fazer parte do 
projeto tern urn pre<;:o. Quem nao estiver disposto a paga-lo esra fora. "  

0 objetivo dessa segunda parte e reconstruir fragmentos da  vida 
do/a transexual no hospital , tentando visibil izar, par meio de suas 
na rrat ivas , como as ob riga<;:6es e s t ipu ladas nos proto locos  sao 
vivenciadas . Sao fragmentos articulados em torno de jogos e estrate
gias que se estabelecem naquele espa<;:o. 

I NGRESSAR NO PROJ ETO: 0 MEDO 

Quando ficam sabendo da existencia do projeto e fazem a primei
ra consulta com a coordenadora, alguns/algumas transexuais rela
tam sent ir  uma mistura de esperan<;:a e medo; esperan<;:a par vis
lumbrarem a poss ib i l idade de ficarem " l ivres" de partes do corpo 
consideradas responsaveis pela rej ei<;:ao que sentem de s i  mesmos/ 
as e medo de nao serem aceitos/as no Projeto .  E interessante ob
servar que Pedro e Karia prepararam-se da mesma forma para rece
ber uma resposta negativa. 

Pedro: Agora, eu vou te falar, eu estava decidido a me suicidar. A 
doutora falou assim: "Tal dia voce vern aqui ,  que eu quero te exami
nar. " Era o dia da resposta sabre a opera<;:ao . Isso foi no comecinho, 
quando eu entrei no projeto. Af eu pensei muito sabre isso; af eu 
decidi que, se a resposta fosse nao, eu tinha meus pianos: j a  t inha 
subido Ia no tercei ro andar [no hosp i tal] . Cheguei numa j anela ,  
olhei  para baixo, pensei  comigo: "Se eu cair  daqui, se eu me jogar 
daqui de cabe<;:a, eu acho que nao sabra nada, acho que morro . "  
Born, e isso mesmo, s e  a resposta fosse nao, e u  i a  fazer isso, i a  mes
mo; t inha decidido , eu avisei aqui em casa. Falei ass im:  "6,  se eu 
nao chegar aqui . . .  " [a mae interrompe a entrevista: " lsto e falta de 
Deus no cora<;:ao e falta de fe. Bate na boca ." ]  Eu sei, mae, que eu 
nao tinha que pensar ass im, mas e que a revolta e demais. S6 uma 
pessoa que vive do meu je ito, com o corpo que eu tenho,  com a 
cabe<;:a que eu tenho . . .  nao da, nao tern condi<;:6es de viver. 
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Kritia: Dessa agonia toda, desses exames, dessas coisas todas e do 

medo deles falarem que nao ia operar, amolei uma faca bern amola

da, ne? E vim para o hospital no dia que ela ia falar se eu ia fazer 
parte da equipe ou nao . Ai amolei a faca bern amolada, pus na bolsa 
e t rouxe. Pensei ass im :  "Se ela falar que eu nao posso operar, eu 

entro no banheiro e meto a faca nisso. Tiro essa porcaria de qualquer 
jei to . "  De qualquer j eito eu queria tirar. E antes disso Ia no servi<;:o, 
ne? Eu sempre entrava no banheiro e tentava, chegava a machucar 
rodinho com a unha, assim, esfolava ele todinho com a unha, tern o 
sinal nele, de eu apertar a unha e machucar. 

Pode-se notar que hi uma diferen<;:a consideravel entre as falas de 
Pedro e Karia. Enquanto para ele uma resposta negativa significaria 
o fim da vida, Karia, quando decidiu que faria ela mesma a opera<;:ao 
no hospital, preparou essa estrategia norteada por seu desejo de vi
ver. Provavelmente seria uma forma de mostrar a equipe medica que 
ela t inha certeza do seu desejo de realizar a cirurgia e ,  ao fazer a 
remo<;:ao no hospital ,  garantiria o atendimento. Mas, para ambos, 
seria o hospital o espa<;:o para a resolu<;:ao de seus infortunios. 

Para Carla e Manuela, alem do receio de nao fazer parte do Pro
jeto, o que e interpretado por muitos como uma garantia da realiza
<;:ao da cirurgia, hi a ansiedade para come<;:ar a terapia hormonal. 

Carla: Se Deus quiser, eu vou come<;:ar a tomar os horm6nios. Eu ja  fiz 
todos os exames e hoje a tarde vou me encontrar com a doutora. Acho 
que, com os horm6nios, eu vou ficar bern feminina. Sera que os seios 
crescem muito? E os pelos? Eu quase nao tenho pelos, mas da muiro 
trabalho tirar todo dia com pin<;:a. Ah, nao vejo a hora . . .  Meu sonho e 
ter seios, porque eu nao tenho nada, isso aqui [aponta para OS seios] e 
urn algodaozinho que eu ponho para dar urn pouco de volume. 

Man ueLa: You buscar os exames hoje .  E . . . eu tenho urn pouco de 
medo desses exames darem algum problema e eu nao poder operar. 
Se pelo menos eu come<;:asse a tomar logo esses horm6nios .  Sera que 
ainda vai demorar muito para come<;:ar? 
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Esses relatos exp6em expectativas e desejos. Uma vez aceitos no 
Proj eto, desencadeia-se uma nova etapa na relas;ao com a equipe. A 
part i r  daf, serao "candidatos/as". 

OS EXAMES E OS TESTES 

Depois da primeira entrevista, tern inicio os exames, a psicoterapia 
e OS testes , e, de fato, uma rotina e estabeJecida. 

Pedro: Fiz tantos, tan tos exames . Nossa, que coisa horrfvel !  E fora 
outros hi, para a cabes;a. Me colocou dentro de urn tubo, urn tros;o 
hi e me aplicou urn negocio aqui ,  nao sei onde, aqui ass im [aponta 
para garganta] . Meu Deus do ceu, onde tinha buraco, ass im, parece 
que estava saindo fogo . Uma das medicas ficava me perguntando: 
"Voce nunca bateu a cabes;a? "  Esses exames cansam,  cansam de
mais .  As vezes , eu cheguei a pensar em desist ir. Eu achava que o 
tempo era muito,  sabe? Se eu tivesse dinheiro ,  eu acho que ja teria 
feito a cirurgia. Eu acho nao, teria, se tivesse condis;6es, teria feito. 

A medica que perguntara a Pedro se ele havia batido a cabes;a, em 
outra ocasiao, voltou a perguntar para a sua mae a mesma coisa. 0 
faro de averiguar se ele "bateu a cabes;a" e uma outra forma de se 
questionar a sanidade mental de Pedro. E como se buscasse alguma 
expl icas;ao aceitavel para uma "mulher biologicamente sadia" solici
tar uma intervens;ao no corpo. A vontade de Pedro de desistir justi
fica-se tanto pela quantidade de testes e exames quanto, e principal
mente, pelas si tuas;6es nas quais esses exames o colocavam.  

Para Andreia, ir ao hospital significava deslocar-se de urn Estado 
para outro e,  em decorrencia disso , concentrar todos os exames, tes
tes, fonoterapia e psicoterapia em dois dias, a cada mes. 

Andreia: Eu acho terrivel . E urn periodo, como se fosse urn periodo 
de provas . Hoj e  mesmo, vim com apenas R$3 , 5 0 ;  o dinheiro do 
coletivo. Eu sei que nao vou ter dinheiro para comer, nem tomar 
Ieite. Agora, voce imagina se depois de todo esse sacrificio eles di
zem que eu nao vou fazer a cirurgia? Deus me livre, eu morro! Por-
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que nao e uma coisa que e so minha, como se diz, eu quero ,  minha 

familia tern expectativa, os meus amigos, colegas de trabalho. Olha, 

ha todo urn contingente de pessoas com essa expectativa. 

As dificuldades financeiras de Andreia sao, com pequenas varia
�6es, semelhantes as de todos/as os/as "candidatos/as" freqlientadores 

do Projeto. 
Em determinado periodo , in iciam-se os testes de personal idade. 

Nao ha uma rigidez para o inicio de sua aplica�ao. Alguns que esta
vam ha mais de dois anos no Projeto realizavam os testes ao mesmo 
tempo que outros quase recem-chegados. 

0/a transexual sabe que deve desempenhar bern essa etapa de 
provas e, quando isso nao ocorre, p roduz-se urn sent imento de 
mseguran�a.  

Pedro: Teve urn teste Ia que eu nao consegui passar nele ,  porque eu 
tava muito perturbado com essa menina que ra  Ia no hospital [ refere
se a uma amiga internada] . Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito, 
assim . . .  Entao, eu nao estava em condi<;:6es de fazer o teste, fiz assim 
mesmo, porque achei que era uma obriga<;:ao minha. Nao me sal bern 
no teste. Entao, ela [a psicologa] falou para mim que uma candidata 
Ia passou muito bern nesse teste. Entao, isso me grilou, fiquei nervoso 
com isso. Falei : "Voce sempre tern que me comparar com essa pessoa, 
que essa pessoa e melhor que eu nisso, que essa pessoa . . .  " Eu queria 
que eles [refere-se aos membros da equipe medica] fossem mais ami
gos meus . Sabe, para eles e muito facil , ne? Ficam sentadas em suas 
cadeiras, so ouvindo. Tern hora que me da urn nervoso! 

Pode-se notar a interioriza<;:ao da ideia de "candidato" atuando 
na subj etividade de Pedro quando afirma que se sentiu triste por 
nao conseguir desempenhar com exito uma das provas . 0 inverso, 0 

sentimento de fel icidade, tambem pode ser interpretado como urn 
indicador dessa interioriza<;:ao e da leitura que fazem de sua rela�ao 
com a equipe medica. 
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Pedro: Outro teste que eu fiz foi com uma mo<;:a; para falar a verda
de, eu nem sei bern a profissao dela. 56 sei que e assim :  ela tern 
umas, umas pranchetas; ai tern tipo umas pinturas Ia. Eu j a  passei 
por esse teste tambem. Gostei muito desse teste, passei nele. Sei que 
rem umas pinturas Ia que a genre tern que olhar de urn !ado para 
outro. Ela grava, ela marca, ela anota, tudo que eu falava, ela anota
va, tudo , tudo , qualquer palavra. Ela falou: "Pedro , a partir de agora 
eu vou anotar tudo e vou gravar tudo . "  En tao , eu t inha que ver 
aquela p intura e imaginar urn desenho,  qualquer coisa, qualquer 
coisa que eu imaginasse tinha que falar para ela. Eu gostei muito 
desse teste. Ela disse que eu passei nesse teste. 

A sensa<;:ao de "me sai bern nos testes" era comum. Algumas vezes, 
depois de fazer os testes, a alegria do(a) "candidato(a)" contrastava com 
a posi<;:ao de quem os havia aplicado. Nao era raro escutar comentarios 
de membros da equipe: "0 Rorschach dele apontou uma personalida
de ambigua. E do outro, uma personalidade borderline" ; "0 MMPI 
revelou urn Ql abaixo da media" . Isso leva a conclusao de que, muito 
comumente, o que era interpretado como exito pelos(as) "candidatos(as)" 
nao correspondia ao diagn6stico final de quem aplicara os testes . 

OS PROTOCOLOS I NVISfVEIS 

As obrigatoriedades iam alem daquelas expl ici tadas no protocolo.  
Havia tambem o "protocolo invisivel" ,  eferivado nos comenrarios, 
nos olhares e nas censuras dos membros da equipe e de outros fun
c i o na r io s  do  ho sp i tal  que ,  p o uco a p o u c o ,  p roduz i am nos  
demandantes a necessidade de  articularem estrategias de  j ogo para 
conseguirem se movimentar naquele ambiente. 

Na rotina de exames, o/a transexual passa por varios ambulat6ri
os. Uma das cenas descri tas como a mais corriqueira acontecia quan
do estavam esperando para serem atendidos e "uma mulher, Ia no 
fim do corredor, chama gritando aquele nome que odeio [ referencia 
ao nome proprio de batismo] . Nossa, parece que o chao abre" .  
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Pedro: Eu estava em urn corredor com urn tantao de genre esperando 
para ser atendido. Ai uma enfermeira chegava na porta e falava o nome, 
a! todo mundo olhava para mim e eu escutava os comend.rios: "Uai, 
urn homem com nome de mulher? Coisa estranha. " 

"0 nome" que ele nao revelou no decorrer dos nossos varios encon
tros, "o nome" sem nome, guardado em segredo. Dize-lo ou pronuncia
lo seria recuperar sua condiyao feminina. 0 nome proprio aqui funci
ona como uma interpelayao que o recoloca, que ressuscita a posiyao de 
genero da qual luta para sair. Como seria seu nome de batismo? Maria? 
Clara? Joana? Ao Iongo das entrevistas, poucos revelaram seus nomes 
de batismo. No hospital, no entanto ,  a cena de urn enfermeiro ou 
enfermeira gritando "aquele nome, o outro nome" , era muito freqi.ien
te. Muitas vezes, presenciei cenas como esta descrita por Pedro. 

Os olhares inquis idores das dezenas de pacientes amontoados 
em longos corredores do hospital, sem compreenderem o que estava 
acontecendo ali - "urn homem, com nome de mulher?" -, provoca
vam urn efeito corporal quase mecanico no/a transexual, que acele
rava o passo, abaixava a cabeya e parecia que o ar !he fal tava. 0 que 
seria "uma coisa estranha" ?  Nesse momento,  Pedro era a propria 
"coisa estranha" ,  aquilo que nao t inha nome, uma coisa, inclassifidvel , 
nem homem, nem mulher: a propria material izayao do grotesco . 

S e rem iden t i fi cados/as  pub l i camente  pe lo  n o m e  que  o s /as 
posiciona no genero rejeitado era uma forma ressignificada de atua
l izar os insultos de "veado" , "sapatao" , "macho-femea" ,  que, ao ion
go de suas vidas , os/as haviam colocado a margem. Talvez o "proto
colo invislvel" '  0 nao-dito , 0 nao-explicitado, seja 0 mais importan
te e mais diflcil de negociar. 

Entre os relatos de insultos, Pedro destacou outro que o marcou.  

Pedro: Quando fui visitar urn dos doutores, ele fez uma piadinha 
que eu nao gostei .  Ele me colocou ,  depois  de me examinar e de 
saber qual era meu caso, ele me colocou numa cadeira Ia, no meio 
de urn monte de medicos e medicas novinhos, como e que fala, que 
esta comeyando? [medicos residentes] Acho que tinha uns dez, tudo 
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em volta de mim,  aquelas mocinhas curiosas, aqueles rapazinhos e 
eu Ia no meio, parecendo urn saco de pancada, Ia no meio, quieti
nho. Ai, o doutor falou assim: "0 caso dela e de mulher querendo 
ser homem, mas transformar urn Joaozinho em Maria e bern mais 
facil ;  agora , uma Maria em Joaozinho e bern mais complicado . "  E 
eu s6 ouvindo. Uma falava uma coisa, a outra falava outra; ai uma 
das medicas falou: "Desce as cals:as . "  Olhei para ele e falei :  "Doutor, 
eu nao vou descer as cals:as nao . "  Ai ele conversou, conversou e pe
diu: "tira a cals:a ai. " Falei : "Sinto muito,  o senhor ja me viu, ja sabe 
qual e meu caso,  conhece meu corpo , eu nao vou tirar. " Ai uma 
mocinha veio para o meu !ado, falou ass im: "Mas a genre quer te 
aj udar, a gente nao quer ficar curiando, a genre nao esta aqui para 
curiar, a gente quer aj udar. " Falei mesmo assim: "Eu nao vou ti rar. " 
E nao tirei. Ele pediu umas tres vezes para tirar, eu nao quis tirar, eu 
nao tirei. Eu sentado e aquele monte de gente em volta de mim . . .  
parecendo que e u  era nao sei o que . . .  Todo mundo m e  curiando , me 
olhando de cima para baixo, e entortava a cabes:a ass im. Eu me senti 
urn animal .  

Se o nome proprio de batismo pronunciado publicamente pro
duz uma descont inu idade en tre esse nome e as performances de 
genero, expor as geni ralias publ icamente gera a espetacularizas:ao 
do diferente. Aqui ,  observa-se urn dos mecanismos mais corriquei
ros de funcionamento do hospital: autoridade e poder sao exercidos 
a partir da infantil izas:ao do/a "candidato/a" . As rotinas e as obriga
<;:6es as quais devem se submeter justificam-se em nome do seu bem
estar, sendo ass im retirada a capacidade de decisao e o poder do/a 
transexual sobre seu corpo e suas as:oes . No entanto, ha urn l imite, 
que nao sei definir  com precisao , para se aceitar o exercicio desse 
poder. Quando Pedro nao tira a roupa, esse l imite e explicitado. 

Karia lembra a postura do enfermeiro que, poucas horas antes de 
realizar a cirurgia de transgenital izas:ao, fazia questao de chama-la 
pelo nome masculino, o que !he causou muito constrangimento .  
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/(dtia: Foi horrlvel . Eu ali na enfermaria com as outras mulheres e 
ele me chamando pelo meu nome mascul ino.  Tres vezes eu pedi ,  
mas ele fazia de conta que nao me escutava e repetia. Minha pressao 
subiu tanto. Eu fique com medo de nao poder me operar. 

Depois da ci rurgia, aconteceu urn outro epis6dio que !he provo
cou uma infecs;ao , deixando-a internada por mais de 25 dias. 

Kdtia: Eu tive que ficar varios dias no hospital porque deu uma 
infecs;ao , por meu estado emocional e por uma coisa que aconteceu 
no hospital . Urn rapaz me ameas;ou dentro do hospital com urn cani
vete. Tinha urn rapaz moreno na enfermaria, ficou me chamando de 
ele, por eu ter pelos no rosto. Af esse rapaz me apontava para o Indio 
e perguntava: "Voce tern coragem de namorar com ele?"  E falava 
desse jeito, me chamando de ele. Af eu falei assim: "Se eu fosse ele, 
eu nao estaria numa enfermaria de mulher. "  Isso numa segunda, 
quando fo i na ters;a-feira ele abriu urn can ivete na porta da minha 
enfermaria e falou: "Aqui ,  oh ,  para voce . "  Eu estava fraca. Eu fui 
agredida muitos anos atras, quando tinha 1 8  anos, por urn vereador 
da minha cidade. Ele me cortou toda de canivete. Tenho varias cica
trizes de canivete [mostra as cicatrizes nas pernas, nas coxas e nos 
bras;os] . E eu fui toda cortada e num tive nenhum trauma, mas, 
quando ele apontou o can ivete e mostrou que era para mim,  eu 
lembrei do que me aconteceu. Af eu chamei a enfermeira-chefe e ela 
me disse que era frescura minha, ele simplesmente estava querendo 
descascar urn caja com o canivete. Mas por que nao abriu esse cani
vete na porta da enfermaria dele? 

Os fios que amarram os fragmentos que comp6em os "protocolos 
invisfveis" sao os insultos, os olhares que estao presentes nas enfer
marias ,  nos ambu lat6rios e que a cada momento lembram ao/a 
transexual sua condis;ao de diferente, de "co is a estranha" . 

Ao Iongo do trabalho de campo, ocorreram encontros com psic6-
logos que muitas vezes se perguntavam:  "As vezes, aquele candidato 
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tern urn comportamento que sugere uma homossexualidade reprimi
da" ; "Voce viu como ele estava vestido? Parecia urn travesti" ; "Eu rive 
que dizer para ela: olha, voce esta se vestindo como uma puta ."  Ou 
entao: "Nossa! Viu como ela e uma mulher perfeita! Nao tenho a 
menor duvida: ela e transexual" ,  "Nao tern duvida: com o tempo, a 
gente passa a reconhecer de primeira urn transexual ; basta ver a forma 
de andar, de vestir, e a mao. A mao e fundamental . "  

Quando esses comentarios sao realizados diretamente para o/a  
"candida to/a" , produz-se urn efeito prescritivo que desencadeia no/ 
a transexual urn "ajuste" performatico aquilo que se estabelece como 
verdade para os generos, e que, nesse momento, o membra da equipe 
representa. Como o juiz que profere a sentenc,:a: "Eu os declaro casa
dos" , criando real idades , esses atos l ingi.ilsticos, disfan;:ados de "co
mentarios descr i t ivos" , geram urn a ser ie de efe i tos  regulat6r ios  
nas performances e nas subjetividades dos/as transexuais .  

Conforme analisou Foucault ( 1 98 5 ) ,  nas sociedades modernas 
se confessam os sentimentos, teoriza-se sobre a fome, inventa-se uma 
ciencia dos corpos, das condutas, do sexo , ao mesmo tempo em que 
se submete urn conjunto de coisas ditas, e ate as silenciadas, a pro
cedimentos de controle, de selec,:ao e de circulac,:ao , que atuam como 
pollcia do discurso. 

Muitas vezes, essas evocac,:oes sobre a forma de os/as transexuais 
se vest irem, andarem e falarem , ou seja ,  sobre uma determinada 
"esti l lstica corporal" (Butler, 1 999) , eram produzidas ja  no primei
ro encontro .  0 pouco tempo de terapia me fez concluir que os da
dos disponlveis para proferir tais sentenc,:as estavam respaldados nas 
performances de genera que os/as transexuais atual izam. E esse olhar 
que se estrutura a partir das dicotomias corporais e da binariedade 
para a compreensao das subjetividades que estad apontando os ex
cessos, denunciando aquilo que lembra condutas e subjetividades 
nao-apropriadas para urn homem e uma mulher. 0 tempo de vida 
no hospi tal tern outra func,:ao: realizar a "assepsia" nas performances 
dos/ as "candidatos/ as" , cortar as par6dias dos generos, el iminar tudo 
que recorde os seres abjetos que devem ser mantidos a margem: os 
gays, as travestis e as lesbicas. 
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Se uma mulher de verdade e discreta na forma de se maquiar e nos 
modelos das roupas , se fala baixo e gesticula comedidamente e tern 
uma voz que nao lembra os falsetes das travestis, ha entao todo urn 
conj unto de interven<;:6es para construi r  urn suje i to transexual que 
nao tenha em suas performances de genero nenhum sinal que os cite. 
A coerencia dos generos esra na ausencia de ambiguidades, e o olhar 
do especialista esra ali para limpar, cortar, apontar, assinalar os exces
sos, fazer o trabalho de assepsia. E o dispositivo da transexual idade 
em pleno funcionamento, produzindo realidades e ritualizando-as 
como verdade nas senten<;:as proferidas, seja  com julgamentos,  sej a 
com olhares inquisidores dos membros da equipe medica. 

ESTRATEGIAS DE N EGOCIAC;:Ao 

Uma primeira leitura poderia sugerir que se esta diante de urn qua
dro de polariza<;:ao radical : de urn !ado, 0 poder medico , materiali
zado na equipe; de outro, os/as "candidatos/as" oprimidos/as, sem 
capacidade de resposta e de rea<;:ao, vftimas de urn poder que decide 
isoladamente os rumos de suas vidas . As condi<;:6es objetivas para se 
chegar a essa conclusao parecem favoraveis. Nas trajetorias de vida, 
pode-se notar que ha urn vies de classe social constance: todos sao 
oriundos de camadas sociais exclufdas . 0 faro de vivenciarem a ex
periencia transexual , ou seja ,  de estarem fora das normas de genero, 
torna estas pessoas duplamente exclufdas. Muitos afirmaram : "Se  
eu tivesse dinheiro,  nao suportaria isso aqui . "  

A rela<;:ao que se estabelece com o hospital, de forma geral , e com 
a equipe, em especial , e a de favor. A no<;:ao de direito e de cidadania 
e uma abstra<;:ao que nao encontra nenhum respaldo na efetiva<;:ao 
das microrrela<;:6es que se dao no ambito do hospital . Frases como: 
" Eu tenho que dar gra<;:as a Deus. Tenho que agradecer" sao fre
qiien tes nas conversas dos/as transexuais com membros da equipe. 
Mas este e urn aspecto dessa rela<;:ao que tende a seguir pelo cami
nho da essencial iza<;:ao das rela<;:6es de poder, mediante uma analise 
hierarquica e dicotomizada, por meio da qual 0 saber-poder medico 
nao deixa outra alternativa aos/as "candidatos/as" que nao sej a acei
tar passivamente suas ordens e imposi<;:6es. 
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Segundo Foucault ( 1 985 ) ,  o poder nao e coisa que alguem tern 
em det r i m e n to do o u tro . Deve-se  i n te rpre t:i - lo  como uma  
multiplicidade de  correla<;6es de for<;a internas aos campos sociais. 0 
poder movimenta-se de acordo com as disputas e resistencias que se 
instauram dentro de determinados campos. Ninguem tern o poder 
definitivamente. As correla<;6es de for<;a induzem a "estados de po
der" , com suas redes produtivas que atravessam o corpo social. Nao 
existe uma t'mica dires:ao para a atuas:ao do poder. Ele e descontinuo, 
fragmentado e, muitas vezes, o relacional encontra-se disfar<;ado. 

Trata-se, entao,  de encontrar os mecanismos espedficos da re
las:ao entre 0 saber medico e os/as transexuais que fazem parte do 
Proj eto, apontando como eles/as se movimentam na tentativa de 
ocupar posi<;6es que lhes sejam favoraveis nesse campo social .  A 
"capacidade potencial" do saber medico em decidir OS rumos das 
vidas desses suje i tos se esvanece quando se observam os jogos e as 
estrategias de negocia<;ao implicitas que perpassam o cotidiano do/ 
a "candidato/a" no hospital . 

Alguns dos mecanismos uti l izados pelos/as transexuais para se 
posicionar nessa relas:ao sao: autoconstruir-se como vitimas, o silen
cio e a essencial iza<;ao de suas identidades por meio de uma narrati
va que aponta para urn "desde sempre me senti assim" e o "mentir" . 
Cada uma dessas estrategias desencadeia recursos discursivos espe
dficos, gerando efeitos particulares. lnteressa, aqui ,  principalmente 
a estrategia discursiva considerada como "mentira" . 

Quando chegam ao hospital , os/as "candidatos/as" tern em suas 
biografias relatos de varias estrategias de simulas:ao que lhes possibi
l i tam sobreviver nos campos socia is  fundamentados na  hetero
normatividade, sendo o hospital mais  urn desses espa<;os .  Nao me 
interessa aqui pensar "a menti ra" como urn dado,  mas local iza-la 
como estrategia discursiva. Dessa forma, e necessaria relatar algu
mas experiencias de simula<;ao fora do hospital para depois voltar a 
esse espa<;o com o problema ja contextual izado, evi tando-se, ass im, 
incorrer no erro de congelar as a<;6es desses sujeitos a esse campo. 

0 medo de serem descobertos por familiares , amigos, professo
res, de nao conseguirem urn emprego ou de nao poderem manter 
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uma relas:ao amorosa propicia  que sejam criados e desenvolvidos 
nos/as transexuais mecanismos de sobrevivencia pslquica e social .  
Uma das alternativas que Karia encontrou para expl icar aos seus 
namorados sua situas:ao foi definir-se como "hermafrodita" . 

Kdtia: Eu dizia que nasci com os dois sexos, que era hermafrodita .  
Mesmo depois que fiquei sabendo que existiam transexuais, eu con
tinuei falando isso , porque e mais facil de aceitarem quando a genre 
diz que tern urn problema biol6gico. 

Para Helena, tambem era mais facil definir-se como hermafrodita. 

Helena: AI eu fu i explicar para a minha patroa . . .  para comes:ar, eu 
falei que eu era hermafrodita, para nao causar tanto impacto . 56 que 
depois eu conversei com a mae do nene que eu tomo conra. Ela 
entendeu e ate brigou comigo porque que eu nao falei  a verdade 
quando eu tinha chegado. AI eu fui explicar para ela a diferen<;:a. AI 
ela explicou para o esposo dela e nao teve problema nenhum. Mas, 
para mim, e mais facil dizer que sou hermafrodita, sem duvida. 

A util izas:ao de uma ancoragem discursiva baseada no biol6gico 
significa uma forma de negociar com as normas de genera que legi
timam como normais as praticas referenciadas no discurso da deter
minas:ao natural das condutas. 

Para Vit6ria, sua voz aguda e a ausencia de pelos vislveis contri
bulam para nao ser questionada quando afirmava que era mulher. 

Vit6ria: Para meus namorados, eu sempre disse que era mulher. 
Mesmo para ele [refere-se a seu atual companheiro] eu escondi du
rante meses. Eu lembro como se fosse hoje do primeiro dia. Ele foi 
Ia em casa me buscar. AI ele passou Ia em casa, ficou conversando, al 
ele disse: "Vamos conversar Ia fora?"  Na hora que a genre atravessou 
o portao, que eu fechei o portao, ele me pegou pela minha cintura e 
me deu urn beijo. Eu pensei assim: "Beleza! !  Passei no teste de novo. " 
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Af eu pensava, morrendo de rir aqui dentro de mim: "Caipira, bobo. 
Se ele soubesse que eu tenho no meio das pernas a mesma coisa que 
ele . "  Af eu fui Ia e dei urn beijo nele. Eu sempre dizia que eu era 
mulher. Inclusive Ia no meu trabalho, ninguem faz nem ideia. Quan
do me pediram os documentos, eu disse: "Nao,  eu quero ass inar 
minha carteira quando river uma profissao universiraria. " Eu conse
gui com urn amigo uma carteira de identidade com nome femini
no, en tao . . .  N inguem desconfia, porque o que den uncia e a voz e 
minha voz e totalmente feminina. 

0 desejo de ser aceita nas igrejas por onde passou fazia com que 
Patricia afirmasse que ja  era cirurgiada. 

Patricia: Eu estou indo as igrejas, af eu ja  falo de cara: "Oh, sou ope
rada, sou mulher, esta aqui no documento . . .  " Eu estou mentindo, 
mas,  se eu nao fizer isso , eles vao comes;ar a dizer: "Ah, n6s vamos 
fazer uma terapia com voce, af voce logo vai ver que vai mudar de 
ideia, vai tirar essas roupas e vai virar homem. "  Entao , eu falo que ja  
sou operada para eles nao pegarem no meu pe .  Porque, se ja  fez a 
cirurgia, nao tern mais j eito .  

Sabendo que nao poderia convencer os membros da igrej a da 
necessidade de realizar a cirurgia, Patricia encontrou no argumento 
da irreversibi l idade uma forma de transitar pelas igrejas sem ter de 
justificar a todo momento seus sentimentos e desejos. 

Nas relas;oes sexuais, tambem se notam estrategias particulares 
de negocias;ao, mediante a utilizas;ao de tecnicas para que o/a par
ceiro/a nao descubra as genitalias. 

Kdtia: Eu tenho muito medo que descubram a real idade. Porque 
todos os namorados que eu rive sabiam que eu era diferente, que era 
hermafrodita,  mas nao sabiam que eu t inha urn penis .  Eu nunca 
deixei e nunca vou deixar tocar. Eu tenho pavor dessa parte debaixo 
af. Eu sempre falava assim, que eu tinha urn problema sexual que 
nao podia fazer sexo na vagina, que eu tinha a vagina tampada. Era 
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isso que eu dizia. Teve urn que eu namorei mais de tn�s anos. Nunca 

descobriu . Geralmente eu tinha relas:oes no escuro . Colocava uma 

roalhinha aqui [assinala para o penis] . A toalhinha sempre estava Ia 
e nunca deixei tocar. Mas eu t inha medo, sabe, medo de eles quere
rem rocar. Ele s6 ficava por tras e af eu segurava a toalhinha, porque, 
se ficasse em cima, tinha perigo de ela escapulir. Entao, nunca dei
xei rocar, nunca deixei ver. 

Pedro teve varias relas:oes amorosas e nenhuma de suas namora
das descobriu nada, com exces:ao de uma. 

Pedro: Depois de urn ano que moravamos j un tos [enquanto fala ,  
mostra a foro de sua ex-namorada] , eu falei assim: "Oiha, eu tenho 
uma coisa muito seria para te falar. " Af ela ficou assustada. Porque 
eu nao era desse tipo de coisa, tudo ela sabia. Af ela sentou e eu 
disse :  " Quero te falar . . .  meu nome e esse (Falei para ela o nome 
feminino) e meu corpo e do mesmo jeito do seu . "  Ela falou: "Voce 
esti mentindo para mim."  Falei assim: "Voce sabe disso daqui [aponta 
para os seios] , num sabe?" "Sei ,  mas voce falou que era aquele caso, 
aquele neg6cio de menino quando esta na adolescencia comes:ar a 
fazer aquela coisa, af nasce . "  Af falei assim: "Nao, eu menti .  �ntao 
isso daqui e igualzinho ao seu. Eu tenho . . .  " Eu falei e ela comes:ou a 
chorar. Falou assim: "Voce esta mentindo para mim, isso e brinca
deira, voce esti brincando comigo."  Falei :  "Nao e brincadeira, nao. 
E serio. Por que eu sou estranho desse j eito? Por que a genre nunca 
fica como urn casal normal ? No dia, na luz, essas coisas, hein ?  A 
genre sempre tern que ficar no escuro, essas coisas?" Af ela comes:ou 
a olhar para mim assim, pensando . . .  Af falou para mim: "Voce esti 
mentindo, eu nao quero mais saber disso, nao me fala mais sobre 
isso. " Falei assim: "Oiha, eu estou te contando porque eu acho que 
te amo de verdade. " Falei desse j eito porque eu nao tinha bern cer
teza que amava ainda. "Entao, eu nao quero mais mentir. A minha 
parte eu fiz, voce nao quer aceitar, problema seu . "  Depois de uns 
dois ,  tres meses , ela sentou comigo e perguntou se era realmente 
verdade e eu disse que sim. 

6 5  



homossexualidade l •lc::<•:::ll•::::••=------' 

Quando chegam ao hospital , ja trazem em suas biografias estra
tegias, algumas consolidadas , para se moverem nos campos sociais, 
e sera com essas "armas" que irao se inserir no campo do poder medi
co . S toller (apud King, 1 998) , depois de anos atendendo a pessoas 
que v inham ao seu co nsul t6r io  so l i c i tando urn diagn6st ico de 
transexualidade, concluiu: "Eles mentem. "  Em uma reuniao do GIGT 
em Valencia, quando se comentou tal conclusao de Stoller, houve 
uma gargalhada generalizada. Depois, uma das mil i tantes afirmou: 
"Nos somos muito mentirosos, falamos o que eles querem escutar. " 

0 relato dessas hist6rias mostra que, ao chegarem ao hospital ,  
os/as "candidatos/as" tern uma traj et6ria que os/as possibi l i ta cons
truir narrativas adequadas as expectativas da equipe. Para chegar a 
essa conclusao, foi necessaria atentar para a movimenta'rao que acon
tecia, por exemplo, depois de uma sessao de psicoterapia ou os co
mentarios que real izavam entre eles/as sobre algum teste .  E uma 
informa'rao que nao esta facilmente disponivel . 

Diante da pergunta "E  ai, que teste voce fez hoj e ? " ,  vinham a 
resposta e o comentario: "Nossa, hoj e  eu comecei aquele teste que 
tern urn tantao de perguntas e peguinhas. Mas eu sou mais esperta, 
tenho muito cuidado quando respondo . "  

A esse comenrario, iniciou-se uma discussao sobre o s  testes, e quem 
ainda nao os tinha realizado queria informa'r6es sobre as perguntas. 

Entrevistada 1: As vezes vern uma pergunta, ai voce tern que ficar de 
olho, de orelha em pe, porque, do contrario, passa de tres , ja  vern 
outra quase do mesmo jeito, ai voce tern que ser esperto para falar o 
mesmo, e eu falo o mesmo. 

Para outras "candidatas" o que ma1s incomodava eram as sess6es 
de psicoterapia .  

Entrevistada 2: Ai vern aqueles comenrarios: "E importance voce fa
Jar do seu pai . "  E pensava: "Eu Ia quero falar do meu pai, ele esta 
mono e en terrado ! "  Mas nao, tenho que falar, porque senao ela 
fica com aquele papelzinho tomando nota. Eu nao sei o que esra 
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colocando ali. Fica pondo palavras na minha boca. Que raiva! Eu 
falo o que ela quer ouvir e ponto. 

Entrevistada 3: Eu chego para fazer a terap ia,  ela fala :  "Voce est<i 
rriste ? " ,  porque ela gosta de atacar a pessoa para ver a rea<;:ao . Uai, se 
cia esta falando que estou triste, deixe-a pensar que eu estou triste. 
Eu nao estou triste, estou feliz, de bern com a vida, mas fico calada, 
so balan<;:o a cabe<;:a . 

Para muitos, as sess6es de psicoterapia sao "chatas" . Nao existe ne
nhuma alternativa para o/a transexual ; tern de fazer psicoterapia e com 
o especialista indicado pelo hospital. Para a psicanalista Collete Chiland 
( 1 999) , que rem sua cllnica voltada para atender principalmente a 
crian<;:as "afeminadas" , segundo terminologia da autora, e que defende 
a obrigatoriedade do tempo de psicoterapia, e imposslvel fazer urn born 
rrabalho quando o/a "candidato/a" nao tern uma identifica<;:ao com o 
psicoterapeuta, uma vez que isso compromete a alian<;:a terapeutica 
formada pelos momentos de transferencia e contra-transferencia. 

Para a posi<;:ao oficial, os protocolos tern a fun<;:ao de possibil itar 
ao/a "candidato/a" estar seguro sobre a decisao de realizar uma ci
rurgia irreverslvel .  No entanto, pode-se afirmar que servem para que 
os membros da equipe acumulem urn "conjunto de evidencias" que 
poss ibi l i ta a produ<;:ao de pareceres. 

A busca por "acumular evidencias" , por parte dos membros da 
equipe medica, nao e algo que ocorra objetivamente. Em se tratan
do de transexualidade, nada e objetivo. Se, como afirma Butler ( 1 993,  
1 997, 1 999) , o sexo foi desde sempre genero,  no caso da transexua
lidade os efeitos de urn regime que regula, produz e reproduz os 
generos com base na determina<;:ao da natureza, fara com que estas 
verdades orientem o olhar classificador e normatizador dos especia
l is tas sobre os corpos daqueles sujei tos que reivindicam o direito de 
rnudarem de genero e que esse reconhecimento seja total, inclusive 
corn cirurgias corretivas nas genitalias . 

No dispos i tivo da transexual idade, nada e enuncia<;:ao cons
tata tiva. Mais do que uma fabrica de corpos dimorficos, o hospital 
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tenta reorganizar as subj etividades aprapriadas para "urn homem/ 
uma mulher de verdade" . No hospital ,  real iza-se urn trabalho de 
"assepsia de genera" , retirando tudo que sugira ambigiiidades e pas
sa p6r em xeque urn dos pilares fundantes das normas de genera : o 
dimorfismo natural dos generas. 
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ESTUDOS DE GtNERO: 0 UNIVERSAL, 
0 RELACIONAL E 0 PLURAL 

Em urn esfon;:o para organizar analit icamente os debates teoricos 
internos aos estudos de generos, sugeri tres tendencias explicativas 
para os processos constitutivos das identidades de genero, que cha
marei de universal, relacional e plural. Cada uma apresentara teses 
proprias sobre as relas:oes entre os generos, a sexualidade e o corpo. 

Essas tendencias serao apresentadas por meio de uma incursao 
hist6rico-te6rica, visando a contextualizar e j ustificar por que foram 
os estudos queer - principalmente as teses de Butler ( 1 999) , no que 
se refere a construs:ao das identidades de genero e a sua relas:ao com 
a sexualidade - que possibil itaram interpretar a experiencia transexual 
fora dos marcos patologizantes propostos pelas teses oficiais. Na se
gunda parte deste capitulo, sera discutida a teoria da performance. 

Tradicionalmente, os estudos sobre os/as transexuais tern sido 
realizados pel as ciencias "psi" . '  0 silencio da sociologia sugere que 
este tema nao !he diz respeito, indicando que es tej a relacionado 

1 Po r c iencias ps i ,  compreendo a psican;:ilise, a psiquiarria e a psicologia. 
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exclusivamente aos conflitos individuais e refon;:ando , de certa for
ma,  a patologiza<;:ao das iden t idades que se constroem fo ra do 
referencial biol6gico. 

Sc, de infcio, a desnaturaliza<;:ao das identidades de genero esteve 
centrada na compreensao dos processos hist6ricos que legitimaram a 
subordina<;:ao das mulheres, tendo como substrata tc6rico a compre
ensao moderna do sujcito universal, atualmente, essa desnatural iza<;:ao 
tambem avan<;:a em dire<;:ao a sexualidade, ao corpo e as subjetivida
des. Sao os estudos queer que irao radicalizar o projeto feminista, em 
urn debate interno ao campo, mas que o extrapola. Esses estudos 
habilitam as travestis, as drag queens, os drag kings, os/as transexuais, 
as lesbicas , os gays, os bissexuais - enfim, aqueles designados pela 
l iteratura medica como sujeitos transtornados, enfermos, psic6ticos, 
desviados, perversos - como sujeitos que constituem suas identidades 
mediante os mesmos processos que os considerados "normais" . 

A U N IVERSAL! DADE DA SUBORDINA<;:AO FEM IN INA  

Os estudos sobre os  generos, in icialmente, elaboraram constructos 
para explicar a subordina<;:ao da mulher com base na tradi<;:ao do 
pensamento moderno, que, por sua vez, opera sua interpreta<;:ao so
bre as posi<;:6es dos generos na sociedade a partir de uma perspectiva 
oposicionallbinaria e de carater universal. 

Este olhar tern a obra 0 segundo sexo, de Simone de Beauvoir, 
publ icada em 1 949 ,  como urn marco. Ao afirmar que a "mulher 
nao nasce, torna-se" , Beauvoir buscava mostrar os mecanismos que 
dao consistencia ao "tornar-se" , constituindo urn movimento te6ri
co de desnatural iza<;:ao da identidade feminina. Mas desnatural izar 
nao e s inonimo de dessencializar. Ao contrario ,  a medida que se 
apontavam os interesses que posicionam a mulher como inferior por 
uma suposta condi<;:ao biol6gica, as posi<;:6es universalis tas refor<;:a
ram, em boa conta, a essencial iza<;:ao dos generos, uma vez que ten
dem a cristal izar as idenridades em posi<;:6es fixas. 

Nas primeiras paginas de scu livro, Beauvoir afirma: 
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Em verdade, basta passear de olhos abertos para comprovar que a 
humanidade se reparte em duas categorias de individuos, cujas 
roupas, rostos, corpos, sorrisos, atitudes, interesses, ocuparoes sao 
maniftstamente diftrentes ( 1 987: 9 ) .  

Dois  corpos diferentes. Dois generos e subjetividades diferentes . 
Essa concepc;:ao bimiria dos generos reproduz o pensamento moderno 
para os sujeitos universais, atribuindo-lhes determinadas caracteristi
cas que, sup6e-se, sejam compartilhadas por rodos. 0 corpo aqui e 
pensado como naturalmente dim6rfico, como uma folha em branco, 
csperando o carimbo da cultura que, por meio de uma serie de signi
ficados culturais, assume o genero. Butler ( 1 999) , desenvolvendo uma 
critica a essa concepc;:ao, afirma que urn dos problemas desse tipo de 
construtivismo, que hegemonizou 0 feminismo por decadas, e ter fei
to do corpo-sexo uma materia fixa, sobre a qual o genero viria a dar 
forma e significado, dependendo da cultura ou do momento hist6ri
co, gerando urn movimento de essencial izac;:ao das identidades. 

Essa essencial izac;:ao das identidades leva Beauvoir a afirmar que 
os homens nao poderiam chegar a urn acordo sobre os problemas 
das mulheres porque atuariam como juizes e parte. Os hermafroditas 
tambem nao conseguiriam entender a subordinac;:ao feminina, pois 
e urn "caso demasiado singular: nao e homem e mulher ao mesmo 
tempo, mas antes nem homem nem mulher"' ( 1 987 :  2 1 ) . 

0 homem, para Beauvoir, representa o suj eito universal ; a mu
lher, por sua vez, seria o seu outro absoluto . Dessa forma, elas sao 
mulheres em virtude de sua estrutura fisiol6gica; por mais que se 
remonte na hist6ria, sempre estiveram subordinadas ao homem. Tal 
premissa a leva a questionar: "Por que as mulheres nao contestam a 
soberania do macho?  . . .  De onde vern essa submissao na mulher?" 
(Beauvoir, 1 987 :  3 5 ) .  

2 lleauvo i r  legi t ima  a fala pela condi�ao biologica, exclu indo aqueles que vivem n a  ambigi.iidade. Para 

Delcuze, e possfvel pensar ou escrever transversal mente sabre cenos fenOmenos sem haver passado pela 
l:XpcriCncia rea l .  Nessa sua formulacrao, 0 auror referc-se a homossexual idade e a sua tesc da 
"homosscxual idadc molecular" .  Sabre os concei tos de "homossexual idade molecular" e 
"transversalidade" . ver Derrida & Guattari (s/d) .  
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Essas quest6es e o olhar un iversal izante continuarao presen tes 
em varios trabalhos de te6ricas feministas e alimentaram pesquisas e 
reflex6es durante varias decadas . Tres decadas depois ,  a coleranea 
Natureza, cultura e mulher (Chodorow, Ortner e Rosaldo , 1 979) , 
segue, em boa medida, a herans:a de Beauvoir. 

Chodorow parte do pressuposto de que ha uma unidade psfqui
ca na humanidade. Isto !he possibi l i ta estruturar sua conceps:ao a 
partir de uma visao total ista da sociedade e alocar caracterist icas 
comportamentais fixas a todos os homens e mulheres, independen
temente da soci edade sob exame.  De urn !ado , os homens que 
norteiam suas as:6es por  objetividade, atuas:ao , individuas:ao , isola
menta,  sol idao,  por urn modelo cogn i tivo analft ico;  do outro , a 
mulher, caracterizada pelo comporramento comunal ,  pela coope
ras:ao , pelo subje tivismo, pelo modelo comporramental relacional .  
Cada urn o c u p a  u m a  pos is:ao fi x a  d e n t ro de u m a  e s t ru t u ra 
hierarquizada e binaria dos generos. 0 processador da diferens:a re
pousa no fato de as mulheres terem a capacidade reprodutiva. 

Michele Rosaldo ( 1 979) faz urn corte profunda na sociedade, 
dividindo-a em dois campos incomunidveis: o publ ico e o domes
rico. A explicas:ao para a estrutura hierarquica, binaria e dicotomizada 
dos generos dever-se-ia ao faro de os homens sempre terem ocupado 
o polo que concentra a autoridade: o mundo publico. 

Rosaldo tenta ser descritiva sem dizer de que sociedade esta fa
lando . Este e o problema,  de uma forma geral , das conceps:6es 
universal istas: estao dizendo que as sociedades "sao" , mas nao dizem 
para onde estao olhando. Mireya Suarez ( 1 995 )  chama a atens:ao 
para o faro de estudiosos do parentesco e da organizas:ao social, ao 
negarem o carater natural de sua estrutura, "nunca enfrentarem a 
necessidade de tambem estranhar as ideias ocidentais a respeito da 
diferens:a homem/mulher e das relas:6es entre eles" ( 1 99 5 :  2) . 

Tal qual Chodorow e Rosaldo, Ortner ( 1 979) tambem prop6e te
ses para explicar a universalidade da subordinas:ao do genera feminino 
ao genera masculino, nao se detendo ao estudo de uma sociedade es
pedfica. A aurora prop6e a seguinte questao: por que as mulheres tern 
urn valor inferior, em relas:ao aos homens, em todas as sociedades? 
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Citando Chodorow, Ortner constr6i  uma t ipologia compor

tamental na qual 0 homem e identificado com 0 racional, 0 abstra
to , a obj e t iv idade (cu l tura) , e a mu lher, com a pra t ic idade ,  a 
concretude e a subj etividade (natureza) , embora ela tenha alertado 
(em uma linha apenas) que essas diferent;:as nao sao inatas ou gene

t icamente programadas. 
A mulher e tomada como sinonimo de famflia, sendo que, nesse 

ponto ,  nao existe qualquer ment;:ao ao pai. Ao se tentar vis ibi l izar os 
processos culturais mediante os quais o feminino esta sempre no 
polo subordinado,  invis ib i l izou-se o mascul ino ,  natural izando-o.  
N esse primeiro momento, a visibil izat;:ao da mulher como uma ca
tegoria universal correspondia a uma necessidade polftica de cons
trut;:ao de uma identidade coletiva que se traduziria em conquistas 
nos espat;:os publ icos. No entanto, os perigos ou os l imites dessa 
concept;:ao estao na essencializat;:ao das identidades, por urn !ado , e 
na vitimizat;:ao do suj eito mulher, por outro. Conforme Tereza De 
Laur e t i s  ( 1 9 9 4 :  2 0 7 ) , a p r i m e i ra l i m i tat;:ao do  c o n c e i t o  de  
"diferent;:a (s) sexual ( is) "  e que  e le  apris iona 0 pensamento crftico 
feminista a uma estrutura conceitual marcada pela oposit;:ao univer
sal do sexo. 

S imultaneamente ao processo de institucionalizat;:ao do feminis
mo, comet;:am a surgir reflex6es internas aos pr6prios feminismos que 
apontam a necessidade de se repensarem algumas categorias de anali
se e de se construfrem outras . Os pressupostos te6ricos que orienta
ram essa guinada foram, principalmente, a concept;:ao de poder e a 

dimensao relacional para a construt;:ao das identidades de genera. '  

DO U N IVERSAL AO RELACIONAL 

Ao Iongo da decada de 1 990, os estudos sobre as relat;:6es de genera 
se consol idaram a partir de uma reavaliat;:ao dos pressupostos te6ri
cos que fundamentavam o campo de estudos sobre as "mulheres" . 

3 Para uma cdtica a concepc;5o universal ista c essencial izada do sujeiro mu lher, ver Yan nou las ( 1 994 ) ,  
H ard ing  ( 1 993) ,  Luna  (2002a, 2002b) , Bu t l e r  ( 1 999,  1 998a) .  
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A tarefa teonca era desconstru ir essa mulher universal ,  apontando 

outras variaveis sociologicas que se articulassem para a constru<;:ao 

das identidades dos generos. A categoria anal itica "genero" foi bus

car nas classes sociais ,  nas nacional idades, nas rel igiosidades, nas 

e t n i a s  e nas o r i e n ta<;:6es  s exua i s  o s  apo r tes  nece s s a r i e s  p a ra 

desnaturalizar e dessencializar a categoria mulher, que se multipl ica 

e se fragmenta em negras analfabetas, brancas conservadoras , negras 

racistas, ciganas, camponesas , imigrantes. 
Este momento rep resentou uma ruptura com urn olhar  que 

posicionava a mulher como portadora de uma condi<;:ao universal
mente subordinada, o que gerou,  por urn !ado , uma representa<;:ao 
da mulher-vitima e ,  por outro, do homem-inimigo , dois !ados da 
mesma moeda: o patriarcalismo. 

Urn dos principais desdobramentos do olhar relacional sobre os 
generos propiciado pelos estudos feministas foi a organiza<;:ao de ou
tro campo de estudo : o das mascul inidades, que se fundamentaram 
na desconstru<;:ao do homem universal, naturalmente viril ,  competi
tive e violento. Sera na decada de 1 990 que este campo de estudos ira 
aparecer na cena academica. Muitas perguntas foram feitas : sera que o 
homem negro vivencia a masculinidade da mesma forma que o ho
mem branco? 0 ideal de mascul inidade e alcan<;:ado por algum su
jeito empirico? Quais as interdi<;:6es explicitas e implicitas que se arti
culam para formar a identidade masculina? Existe uma masculinida
de hegem6nica? Quais sao as masculinidades silenciadas? 

Os estudos das masculinidades, guardadas as idiossincrasias teo
ricas , '  desenvolvem-se no espa<;:o teorico aberto pela perspectiva 
relacional .  Urn dos fios condutores que orientarao as diversas pes
quisas e reflex6es desse novo campo de estudos e a premissa de que 
o masculino e o feminino se constroem relacionalmente e, de forma 
s imul tanea,  apontam que este "relacional" nao deveria ser in ter
pretado como "o homem se constroi numa rela<;:ao de oposi<;:ao a 
mulher" , em uma alteridade radical, ou absoluta, conforme Beauvoir, 

4 Par;t uma aprox ima<;;lo com os cstudos sohrc nuscu l i n idade, vcr Bento ( 1 998 ) ,  Segal ( I  990) , Nolasco 
( 1 993) ,  K immel ( 1 994 ) ,  Comeau ( 1 990) ,  Conne l l  ( 1 987) .  
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mas em urn movimento complexificador do relacional . Passou-se a 

rrabalhar o genero inter-relacionalmente: o homem negro em rela
.:,:ao ao homem branco, 0 homem de classe media em rela.:;ao ao 
favclado e ao grande empresario, o homem nordestino e o do sui ,  e 
muitas outras possibi l idades de composi<;:ao que surgem nas narra
rivas dos suj eitos. 

0 nome de Joan Scott fo i fundamental para esse momento.  A 
autora aponta a necessidade de se criarem instrumentos anal lticos 
que poss ib i l i tem ao cientista se descolar da empiria .  Para ela, os 
estudos sobre a mulher eram mais descritivos do que anal lticos. · Suas 
teses logo assumiram uma grande for<;:a na academia. 

Util izando as contribui.:;oes teoricas de Foucault ,  principalmen
te a genealogia do poder, e as do projeto desconstrutivista de Derrida, 
Scott definiu genero como ( 1 )  urn elemento constitutivo das rela
.:;oes sociais baseadas nas diferen.:;as percebidas entre os sexos e (2) 
uma forma primaria de dar significado as rela.:;oes de poder (Scott, 
1 99 5 :  86) .  

Para Scott, "genero" deve ser construldo como uma categoria ana
l itica, como urn instrumento metodologico para o entendimento 
da constru.:;ao, da reprodu.:;ao e das mudan.:;as das identidades de 
genero. A aurora prop6e urn conceito que visa a abordar genero a 
partir de uma otica mais sistemica, ao mesmo tempo em que chama 
a aten<;:ao para a necessidade de os c ient is tas tornarem-se mais  
autoconscientes da distin.:;ao entre o vocabulario analltico e o mate
rial estudado . 

A tarefa desse instrumental anal ltico seria fazer perguntas que 
apontassem os processos historicos que se articulam para formar 
determinadas configura<;:6es das rela<;:6es entre os generos, retirando 
a aparente atemporalidade que estrutura a rela<;:ao binaria e hierar
quica como fatos naturais. 

Algumas quest6es podem ser formuladas as teses de Scott. Ao se 
propor estudar genero ancorando-o nas "diferen<;:as percebidas entre 
os sexos" , nao se esta retirando o conteudo historico da constru<;:ao 
dos corpos-sexuados? A ideia hegemonica segundo a qual a natureza 
construiu dois corpos diferentes e o social aj ustaria as fun<;:6es dos 
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generos a parti r das aptid6es naturais nao e uma constrU<;:ao datada? 
Como pensar em dimorfismo, por exemplo, na Renascen<;a, quando 
0 modelo que orientava os olhares sobre os corpos era o isomorfismo? 
Propor urn conceito a partir das "diferen<;as entre os sexos" nao e 
retornar, por outros caminhos, ao binarismo? 

Caso Scott estivesse tratando do nivel descritivo das rela<;6es bi
narias entre os generos, sua defini<;ao seria mais apropriada; no en
tanto, quando se prop6e a fornecer urn instrumental anal itico de 
compreensao dessa real idade, cristal izando o conceito no referente 
binario, refor<;a essa mesma estrutura, gerando o que se poderia cha
mar de movimento tautol6gico . Parece que ha uma contradi<;ao en
tre a defini<;ao conceitual e o objetivo proposto, qual seja ,  descobrir 
0 que leva a aparencia de uma permanencia intemporal na represen
ta<;ao binaria e hierarquizada entre os generos, ao mesmo tempo em 
que o conceito se fundamenta na diferen<;a, nao como jogo de pro
du<;ao de d iferen<;as identi rarias infini tas ,  como propod Derrida 
com sua diffirance, mas na diferen<;a do sexo . 

Talvez o problema resida no fato de que, ao estudar os generos 
a part ir  das d iferen<;as sexua i s ,  esta se suger indo expl ic i tamente 
que todo discurso necess ita do pressuposto da d iferen<;a sexual , 
sendo que esse nivel funcionaria como urn esragio pre-discursivo. 
Aqu i ,  parece que as concep<;6es relacionais e un iversais tendem a 
encontrar-se .  A cultura entraria em cena para organizar esse n ivel 
pre-social , ou pre-d iscursivo , para distribuir  as atribui<;6es de ge
nera, tomando como referencia as diferen<;as inerentes aos corpos
sexuados .  

Pode-se recuperar aqui a preocupa<;ao de  Butler ( 1 999) segundo 
a qual a diferen<;a sexual pode levar a uma coisifica<;ao do genera e a 
urn marco implicitamente heterossexual para a descri<;ao dos gene
ros , da identidade de genero e da sexualidade. Entao , qual a auto
nomia que uma abordagem como essa reserva a sexualidade? Como 
e n tende r  as p dt i cas de su j e i tos  que  se  co ns t roem fo ra dessa  
binariedade? Este conceito poderia contribuir para a aproxima<;ao e 
a compreensao de experiencias como a dos/as transexuais , das tra
vestis, das drag queens, dos drag kings? 
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Nessas expenencias, ha urn deslocamento entre corpo e sexuali
dade ,  entre corpo e subjetividade, entre o corpo e as performances 
de genera. Ainda que o referente da binariedade esteja  presente como 
uma matriz de constrw;:ao de sentidos, negociados para os suje itos 
que trans i tam entre o mascul ino e o feminino ,  essas experiencias 
negam, ao mesmo tempo, que os significados que atribuem aos ni
veis constitutivos de suas identidades sejam determinados pelas di
feren<;:as sexuais .  

E necessaria prablematizar O S  l imites do "relacional de dois" cal
cado no referente dos sexos. 0 estudo da sexualidade hegem6nica, 
ou da norma heterassexual , e das sexualidades divergentes exige o 
desenvolvimento de analises que, embora vinculadas ao genera , apre
sentem autonomia em rela<;:ao a ele, o que significa prablematizar e 
enfrentar a heterassexualidade como a matriz5 que seguia orientan
do o olhar das/os feministas. 

Para Weeks ( 1 993) , a maioria das feministas da "primeira onda" , 
que ocorreu no final no seculo XIX, levada a cabo pelas sufragistas , 
enfatizava sua respeitabil idade sexual; nos primeiras tempos da "se
gunda onda" ,  nos anos 60, notou-se uma hostil idade clara as mu
lheres lesbicas e a suas praticas boemias. Joan Nestle afirma que as 
lesb icas cometeram urn erro ao permi t i r  que suas vidas fossem 
rrivial izadas e interpretadas por feministas que nao compartilhavam 
a mesma experiencia identitaria derivada da orienta<;:ao sexual .  0 
lema "o lesbianismo e a pdtica e 0 feminismo e a teoria" (apud 
Weeks, 1 993 :  32 1 ) ,  em bora significasse uma aparente unidade en
tre as mulheres , invisibil izava a identidade lesbica. 0 heterassexismo 
general izado nas teorias feministas nao possib i l i tou escutar outras 

5 Segu ndo But ler, o conceito de "marr iz heterossexual" designa a base de i n re l ig ib i l idade cu l rural at raves 
Ja qual sc natura l iza corpus, gCneros e desejos. Essa matriz defin i d  o modelo d iscursivo/cpistCmico 
hegcmOnico de i n tcl ig ibi l idade de gCnero, o t]ual supOc que para o corpo rer cocrc?:ncia c sent ida dcvc 
haver um scxo csd.vcl , cxpressado mediante o gCnero cst;ivcl (mascu l ino cxpressa homcm, femin ino  
cxprcssa m u lher) . A hererossexual idade baseia-se no d i morfismo natural dos  corpus.  A aurora 

fundamentou suas teses sabre a hererossexual idade, cnquanro marr iz de i n rel igib i l idade dos gCneros, 

nas teses de Mon ique Wittig {200 1 )  sobre "'contrato heterossexual "" e nas de Adrienne  Rich ( 1 98 1 )  

sobre "heterossexual idade obrigat6ria". 
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vozes oprimidas que exprimiriam outro tipo de exclusao : o da seXlt

al idade d ivergente .  
Tanto no primeiro quanto no segundo momento,  considerados 

aqui como "universal" e "relacional" ,  respectivamente, a sexualida
de, o genero e a subjetividade nao foram pensados fora de uma rela
c;ao binaria. Sao os estudos queer que apontarao o heterossexismo das 
teorias femin istas e possibil itarao , por um !ado , a despatologizac;ao 
de experiencias identitarias e sexuais ate entao interpretadas como 
"problemas individuais" e, por outro, dedicarao uma atenc;ao espe
cial as performances que provocam fissuras nas normas de genero . 0 
texto-referencia dos estudos queer e o de Judith Buder, Gender and 
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, publicado em 1 990. 

DO RELACIONAL AO PLU RAL: OS L IM ITES DOS ESTU DOS DE GtNERO 

A crescente o rganizac;ao de grupos em torno da orientac;ao sexual, 
na decada de 1 980,  coincide com a preocupac;ao academica sobre as 
sexualidades , que,  nesse momento ,  problematizava , dentre outras 
quest6es , o papel da psicanalise e da psicologia na construc;ao do 
"verdadei ro sexo" . A his to ria dos interesses morais da burguesia,  a 
formac;ao de uma forc;a de trabalho para a emergente industria e o 
tema da populac;ao - portanto , da reproduc;ao - sao alguns dos pon
tos de analise de uma releitura da historia das sexualidades que pas
sam a ser vinculadas a contextos sociais e polfticos espedficos . 

0 l ivro A historia da sexualidade ( 1 98 5 ) ,  de Foucault ,  foi urn 
marco nesse processo. Suas reflex6es sobre as genealogias do poder e 
as arqueologias do saber sao organizadas nessa obra para fundamen
tar sua tese de que a sexual idade, reduto que se acredi ta o mais 
individual , scr ia rcsul tado de uma articulac;ao historica do disposi
tivo poder-saber, que poe e exp6e o sexo em discurso, produzindo 
efeitos sobre os corpos e as subjetividades. 

Nos anos 80 ,  ha dois grandes movimentos teoricos :  a critica a 
universalidade da categoria "mulher" e os estudos sobre a sexualida
de, principalmente os de Foucault ( 1 98 5 ) ,  Weeks ( 1 993)  e Gayle 
Rubin ( 1 989) . E essa ultima teorica que ira propor algumas quest6es 
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que apontarao para a necessidade de os estudos sobre sexual idade 

dcslocarem-se teoricamente dos estudos de genero .  
Para Rubin ( 1 989 ) ,  deve-se analisar sexual idade e genero como 

catego rias independentes , e nao como ela mesma havia fei to em 
The Traffic in Woman ( 1 975 ) , estudo sobre os s istemas de sexo
gcncro que se tornou uma das grandes referencias nos estudos das 
mulheres dos anos 70. Segundo ela, nao existia naquela obra uma 
distin<;:ao entre desejo sexual e genero; ambos eram tratados como 
modal idades do mesmo processo social subjacente, e a sexualida
de, ou a opressao sexual, era observada como urn epifenomeno da 
opressao de genero .  

Quando Navarro-Swain (2000) prop6e a seguinte questao : s e  as 
mulheres come<;:aram a surgir na hist6ria a part ir  do femin ismo,  
onde se  escondem as  lesbicas, em que nichos de obscuridade e silen
cio se pode enconwi-las?  (2000: 1 3) ,  retoma a preocupa<;:ao de Rubin 
em termos da invisibil idade que a lura contra a opressao de genero 
gerou nas mulheres lesbicas. 0 desafio, portanto, era construir  teo
rias que habilitassem aqueles que divergiam da norma heterossexu
al, apontando os processos para a constru<;:ao de suas identidades 
sexuais a partir de referencias que, por urn !ado, se contrapusessem 
a uma explica<;:ao referenciada nos corpos-sexuados e ,  por outro, pro
duzissem urn campo de contra-discursos ao saber gerado nos espa
<;:os confess ionais das clinicas de psic6logos, psicanal istas , psiquia
tras e programas de transgen italiza<;:ao. 

Ao contd.rio das opini6es expressadas naquela obra, Rubin afirma 
ser absolutamente essencial analisar separadamente genera e sexuali
dade, caso se deseje uma maior proximidade com suas existencias so
ciais distintas (Rubin ,  1 989) .  Era necessaria analisar deslocadamente 
a sexualidade do genero, o genero do corpo-sexuado, o corpo-sexuado 
da subjetividade e a sexualidade do corpo-sexuado. 

A cr i t ica  que Rub i n  faz a seto res do mov imento fem i n ista 
estadun idense idenrificados com a politica moralizante do Estado 

do governo Reagan a leva a se perguntar se a teoria da opressao dos 
gcneros, desenvolvida historicamente pelo feminismo, a qual ifica
r ia ,  automaticamente ,  como teoria da opressao sexual . De certa 
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forma, essa preocupa<;:ao sed. o eixo que orientara o l ivra Gender and 
Trouble, de Judi th But ler  ( 1 999) . Entre outros aspectos , Butler  
polemizara com as  te6ricas feministas que vinculam o genera a uma 
es t rutura b i nar ia  que l eva em seu i n ter io r a p re s supos i<;:ao da 
heterassexual idade. '' 

0 objetivo de Butler era expor e prablematizar o heterassexismo 
generalizado na teoria feminista e ,  ao mesmo tempo, apresentar seu 
desejo  por urn mundo no qual as pessoas que vivem a certa disrancia 
das normas de genera se reconhecessem como merecedoras de as
cenderem a condi<;:ao humana. 

As quest6es que irao marcar o terceira momento dos escudos de 
genera dizem respeito a prablematiza<;:ao da vincula<;:ao entre gene
ra, sexualidade e subjetividade, perpassadas por uma leitura do cor
po como significance em permanence pracesso de constru<;:ao e com 
significados multiplos. A ideia do multiplo, da desnaturaliza<;:ao, da 
l eg i t i m idade das sexua l i dades d ivergences  e das h i s t6 r ia s  das  
tecnologias para a pradu<;:ao dos "sexos verdadeiras" adquire urn status 
te6rico que, embora vinculado aos escudos das rela<;:6es de genera , 
cobra urn estatuto proprio : sao os escudos queer. 

Butler definira queer como 

0 termo queer surge como uma interpelariio que discute a questiio 
da forra e da oposiriio, da estabilidade e da variabilidade no seio 
da performatividade. Este termo tem operado como uma prdtica 
lingiiistica cujo proposito tem sido o da degradariio do sujeito a 
que se refire, ou melhor, a constituiriio desse sujeito mediante esse 
apelativo degradante. Queer adquire todo seu poder precariamente 

6 E i mporranre desracar que ramo Rubin quanro Butler n5o negam as contr ibui�6es do fem i n ismo,  
ram pouco abrem mJ.o de um Iugar de fa la fcm i n ista. Mary Russo (2000) segue u m  caminho  prOx imo 
ao apon rar que "pelo menos  nos  Esrados Un idos, tem-se fei w  um consided.vel esfon;:o para garan r i r  
que a s  fem i n istas sejam 'mulhcrcs normais' c que  nossas aspi ra<;:6cs pol lricas scjam a 'tcndCncia gcral ' .  
Com a melhor das i nrcnc;:6es (que i ncluem nmadamenre o desejo de ser i nclus iva ao maximo) esra 
est raregia normalizante n5o pode escondcr o seu preconceiw de classe e a fixac;:5o a uma 'mobi l idade 
ascendente que dependc de se deixar outros para tds . . .  Mais imporranre de rudo, n5o quesr iona os 
pr6prios termos e processos da normal idade" (2000: 25 ) .  
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atraves da evocariio reiterada que 0 relaciona com acusaroes, 
patologias e insultos7 (Butler, 2002: 6 1 ) .  

Na l i teratura estadunidense, queer e uti l izado para englobar OS 

termos gay e lc:�sbica, revertendo seu sentido h ist6rico , uma vez que 
era util izado depreciativamente para se referir aos gays. Para Bourcier 
(2000) , 0 giro queer toma como obj eto de analise nao exclusivamen
te a homossexualidade, mas a constrw;:ao do binomio homossexua
l idade/heterossexualidade, em que a heterossexual idade se revelara 
ao mesmo tempo como produtora da homossexual idade e como es
trutura parasitaria do seu outro perverso . "  

Esses estudos se organizaram a part ir  de alguns pressupostos: a 
sexualidade como urn dispositivo; o carater performativo das idenri
dades de genero ; o alcance subversivo das performances e das sexuali
dades fora das normas de genero; o corpo como urn biopoder, fabri
cado por tecnologias precisas . "  Em torno desse programa minimo, 
propoe-se queering, o campo de estudos sobre sexualidade, genero e 
corpo . 

A organiza<;:ao de coletivos de gays e de lesbicas poe a questao da 
sexualidade como urn elemento de unidade, de constru<;:ao de iden
tidade coletiva, ao mesmo tempo em que aponta a questao de gene
ra como urn ponto a mais, e nao-exclusivo, para expl icar as desi
gualdades e a produ<;:ao das margens. No entanto, os movimentos 
que se organizam em torno das identidades sexuais ,  embora po
nham em rel evo uma "nova" faceta da domina<;:ao do s i s tema ,  
estruturam-se a part i r  de suj ei tos que compart i lham en tre s i  os  
mesmos elementos identitarios, reabi l i tando o tema das  identida
des essencial izadas . Talvez este seja o maior dilema das identidades 

7 Em c:spanhol no origina l .  Traduc;ao da au rora. 
8 Alguns textos podem ser considerados precursores dos estudos queer, entre eles: Weeks ( 1 993 , 1 998) ; 

Katz ( 1 996) ;  Foucaul t  ( 1 985)  Haraway ( 1 99 1 ) . Sabre os estudos queer, ver Gamson (2002) , J i menez 
(2002), Honeychurch ( 1 997) , Butler {2002) ,  Preciado (2002), Bourcier {2000), rcv is<a Revmo 
(2000, 2000a , 2000b) ,  Sedgwick (2002, 1 999) .  

9 Sob o nome "c:srudos queer", h�i  uma p lural idadc de v isOes. Esses pontos s5o alguns que se apontam 
como mais ou menos consensuais entre os (JUe desenvolvem esrudos e m i l i r;\nc ia queer. 
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coletivas. Como trabalhar com as diferen<;as e ,  ao mesmo tempo, 
forj ar urn pragrama de atua<;ao polltica? Quais sao as ci ladas da 
igualdade? E quais as da diferen<;a? 

Talvez a solu<;ao seja usar o "essencialismo" das identidades como 
urn recurso , uma ratica operacional ,  uma vez que o signo mulher 
nao expressa a mulriplicidade e as descontinuidades das experiencias 
femin inas .  Kris teva (apud Butler, 1 99 8 :  340) parece sugerir  urn 
caminho parecido ao apontar que as feministas devem ut i l izar o 
essencialismo como ferramenta polltica sem atribui-lo inregridade 
ontologica. No entanto, concordo com Butler ( 1 998)  quando ad
verte que uma coisa e util izar o termo "mulher" e conhecer sua insu
ficiencia onrologica e outra e articular uma visao normativa que ce
lebre ou emancipe uma essencia, uma natureza ou uma real idade 
cultural compartilhada, impossivel de se enconrrar. Este debate sera 
retomado pelos estudos queer. 

OS ESTU DOS QUEER: DO RELACIONAL DE DO IS AO PLU RAL 

Nos ultimos anos, a p raposta teorica de que o corpo-sexuado ,  o 
genera e a sexualidade sao produtos h istoricos, cois ificados como 
naturais, assume uma radical idade de desnaturaliza<;ao com os estu
dos queer, faro que tera desdobramentos na concep<;ao do que sej a 
identidade de genera e em como organizar as identidades coletivas . 
Para esses estudos ,  a lura organ izada dos gays, das lesb icas ,  dos 
transexuais ,  das traves tis e das mulheres negras prescinde de uma 
identidade coletiva calcada na fic<;ao de que todos sej am portadores 
de e l e m e n to s  i d e n t i ta r io s  e s s enc i a i s  que  os v i s i b i l i z em e o s  
homogeneizem. A politica queer e baseada n a  instabilidade das iden
tidades . No enranro, a posi<;ao queer, ao Iongo da decada de 1 990 ,  
gerou polemicas e res istencias nas comunidades gays e lesbicas nor
te-americanas. Vej amos alguns exemplos dessas polemicas . 

Gamson (2002) relata que, em 1 993,  iniciou-se urn forte debate 
na sessao de cartas do semanario San Francisco Bay Times sobre a 
util iza<;:ao do nome queer. 0 autor faz urn levantamento das acirra
das discuss6es que se travaram ao Iongo dos anos de 1 99 1 ,  1 992 e 
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1 993 , mostrando principalmente a resistencia da comunidade gay e 

!Csbica em aceitar os bissexuais e os transexuais em suas fileiras, dois 
grupos que foram incorporados as polfticas queer. Uma das cartas, 
de u m a  mu lhe r  l e sb i c a ,  po s i c i onava-se  con t ra a i n c l u sao  de 
transexuais nos coletivos: 

'�s transexuais niio so querem ser lesbicas, mas, com toda a 
arrogdncia e presuntiio que caracteriza os homens, insistem em ir 
aonde niio sao bem-vindas e em tentar destruir as reunioes das 
lesbicas"'o (apud Gamson, 2002: 156). 

A resposta: 

Por acaso, teremos de levar nossa certidiio de nascimento e duas 
testemunhas a todos os eventos de mulheres no foturo? { . .} Se voces 
se sentem ameatadas pela simples existencia de urn tipo de pessoa 
e desejam exclui-la para assim se sentirem melhor, voces niio 
passam de umas fondticas, no sentido restrito do termo" (apud 
Gamson, 2002: 1 56) .  

Em outra sessao, e publ icada a Carta de urn homem gay: 

Queer niio e uma palavra com a qual me identifico porque niio 
define quem sou nem representa o que penso { . .} Sou urn hom em 
que se sente sexualmente atraido pelas pessoas do mesmo genero 
sexual. Niio me sinto atraido por ambos os generos. Niio sou uma 
mulher aprisionada em urn corpo de homem, nem urn homem 
aprisionado em urn corpo de mulher. Niio gosto nem tenho 
necessidade de vestir-me com roupa do sexo oposto. E niio sou urn 
"heterosseuxal queer ': uma pessoa heterossexual que se sente 
apriosionada nas conventoes da expressiio sexual normativa { . .} 

10 Em espanhol  no origi na l .  TraJu<;5.o da aurora. Vale ressaltar que essa posi<;5.o coincide com a de 
algumas fcm i n isras que denunciam as transexuais fem i n i nas que desejam part ic ipar dos grupos 
fcm i n istas como uma rcnrar iva de os homcns minarem a comunidadc das mulhcrcs. U m dos l ivros 
mais c i rados por aquelcs que dcfcndem essa posis;ao e o  de Raymond ( 1 979) .  The transsexual empire. 
Alguns a nos depois, em 1 997,  Stone, conhccida rc6rica rransexual norte-americana, cscrcvcr�i 71Je 
Empire Strikes Back: A posttramexual Manifosto, conrrapondo-se as reses de Raymond.  

11 Em espanhol no original .  Traduc;ao da aurora. 
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Niio quero ser incluido no guarda-chuvas queer, que engloba 
tudo [ . . r (apud Gamson, 2002: 1 5 5) . 

0 tom acido das cartas revela 0 clima que se instaura quando as 
identidades coletivas sao discutidas e algum elemento que possa 
desestabil iza-las e introduzido . Os interesses que estao em jogo na 
defesa das identidades coletivas sao complexos e vao desde 0 apego a 
manutenc;ao de espac;os de fala, que visibil izam sujeitos si lenciados 
pelas normas de genero, a manutenc;ao de beneffcios materiais obti
dos por meio da reproduc;ao das categorias r!gidas e transparentes 
que fundam essas iden tidades , p rocesso mais  conhec ido como 
" institucional izac;ao" . Para muitos, a s  pollticas queer1 1 sao identificadas 
como urn assalto , uma invasao a identidade lesbica e gay, pois pro
poem pensar essas identidades em seu cadter performativo e con
tingente, contrapondo e denunciando qualquer tentativa de gravar 
as identidades sexuais e de genero como se fossem pedras, fixas. 

A radicalidade polltica e te6rica queer e assumida pelos drag kings, 
mulheres biol6gicas que fazem par6dias do mascul ino,  alguns ope
rados, outros nao, e que tern como programa de ac;ao 0 ataque as 
dicotomias dos generos. 0 fot6grafo drag king Del LaGrace Volcano 
define-se como urn "terrorista do genero" . 

Numa reencarnariio anterior era conhecido como Della Grace, 
queer, fotografo lesbica. Durou quase vinte anos e foi um suporte 
no qual me agarrei com orgulho. . .  Hoje sou um terrorista do 
genero, uma mutariio intencionada, umluma intersexo atraves do 
desenho. . .  Um terrorista do genero e qualquer pessoa que 
conscientemente e intencionalmente subverte, desestabiliza e 
desafia 0 sistema bindrio de genero. { . .  ] 0 Jato e que, embora esse 

u Em espanhol  no or ig ina l .  Tradur;ao da aurora. 
u Um exemplo da pol lrica queer, com suas r:hicas de dcsconsrru�ao das i ns r i ru i�Oes d isc ip l i nares, sao as 

man i fcstar;oes pc1b l icas do grupo ar ivista ant i-aids ACT UP. 0 Queer Nation ,  um grupo derivado do 
ACT UP, opera sobretudo atraves de mobi l izac;:Oes cu l rurais descenrral izadas e locais ,  que cons isrem 
em colar carrazes e autorepresentac;:Oes parOdicas dos generos. Sobre as pol l r icas queer, ver Gamson 
( 1 992) ;  Sedgwick (2002, 1 999) .  Para uma dcsconstrur;ao queer da sexual idade, ver Preciado (2002).  
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sistema devesse funcionar (e isso e discutivel) para a maioria das 
pessoas, niio funciona. Muita gente e atingida mental e fisica
mente porque tenta calr;ar sapatos que niio siio os seus. Sou 
consciente de que a maioria de voces prefere a estabilidade, 
especialmente quando se trata de genero. 0 imperativo de bindrio 
exige que for;amos uma escolha definitiva. Urn sexo. Urn corpo. 
Masculino ou feminino. Homo ou hetero. Yin e yang1 (Volcano, 
2002: 2) . 

0 que diferencia OS transexuais dos drag kings e que estes nao 
re ivindicam "uma" identidade de genera , mas a legi t imidade dos 
transitos ,  inclusive corporais, entre os generas. Os hormonios ,  as 
cirurgias parciais ou totais d�s gen i talias, o s i l icone ,  a maquiagem 
sao util izados pelos drag kings para construir intencionalmente pa
r6dias de genera , para embaralhar fronteiras. 0 corpo e uti l izado 
como manifesto , como urn locus de pradw;:ao de contra-discursos, 
de  r e i n s c r i t u ras a ordem de  gene ra .  As c i t acroes  sao 
descontextual izadas de urn referencial biol6gico , sao mascul inida
des sem homens. 

As performances de genera das travestis, das drag queens e ,  mais 
recentemente, dos drag kings impoem a constrw;:ao de novas refle
xoes. Como explicar a emergencia de movimentos e de identidades 
conti ngences que tern a plural idade e o transi to en tre os generas 
como principia, que se fundamentam nao na ambiguidade, mas na 
p lural idade? 

A pergunta que se pode fazer para aqueles/as que usam a essen
cia, entendida como alguma coisa que todas as mulheres/os homens 
(e s6 elas/eles) tern e que possibil ita criar lacros identirarios , e: como 
e n tender  os  p rocessos  de o rgan izacrao das subj e t iv idades ,  das 
performances de genera e das sexualidades dos/as transexuais e suas 
reivindicacroes para serem reconhecidos/as como membras do gene
ra identificado se nao comparti!ham nenhuma essencia com OS ho
mens e as mulheres biol6gicas? 

14 Em espanhol no or iginal .  Tradu�ao da aurora. 
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AS PERFORMANCES DE GtN ERO 

0 que e o genera? Como ele se articula com o corpo ? Existe urn 
nfvel pre-d iscu rsivo, compreendido como pre-social ,  fo ra das rela

croes de poder-saber? 0 genera seriam OS discurSOS formulados a 
partir de uma realidade corp6rea, marcada pela diferencra? 0 genera 
seria a formulacrao cultural dessas diferencras? Existe sexo sem gene
ra? Como separar o corpo/estrutura do corpo/resultado ? Como se
parar a parte do corpo que nao fo i construfdo desde sempre por 
expectativas e suposicroes do corpo original que nao esra maculado 
pela cultura? Onde esra a origem? 

Pensar as relacroes entre genera e corpo, apontando os pracessos 
que se articulam para dar uma aparencia a-hist6rica e destitufda de 
seu conteudo pol itico, parece-me ser uma das preocupacroes cen
trais da obra de Butler e de outras/os te6ricas/os feministas queer. 
Para Butler, o genero nao esta passivamente inscrito sobre o corpo. 
Conforme a autora, 

os atores sempre estiio no cendrio, dentro dos mesmos termos da 
performance. Assim como uma trama pode ser representada de 
multiplas formas, e assim como uma obra requer, ao mesmo 
tempo, texto e interpreta�iio, o corpo sexuado foz sua parte em 
espa�os culturalmente definidos e leva adiante as interpreta�oes 
dentro dos limites jd existentes'5 ( 1 998 :  308) . 

A visao que define genera como algo que as sociedades criam 
para s ignificar as diferencras dos corpos sexualizados assenta-se em 
urn a dicotomia entre sexo (natureza) versus genera (cultura) . "' Se
gundo essa visao , cada cul tura moldaria, imprimiria ,  suas marcas 
nesse corpo inerte e diferenciado sexualmente pela natureza. Ao 

15 Em cspanhol  no origi na l .  Tradw;Jo da auwra .  

l6 0 l i vro de Dona Haraway, ,)'imitms, Cyborgs and women: the reinvention ofnature marca uma vi rada 

no fcm in ismo, ou, como sugcrc Prec iado (200 1 ), in ic ia  um giro pOs-fem in is ta .  Para Haraway, as 
rccnologias do corpo que produzem o suje i to moderno, assen tadas nos dua l ismos (mente x corpo, 
na tureza x cu l t u ra ,  h umano x an ima l ) ,  csti\o sendo disso lv idas, dando novas c sofist icados s igni ficados 
para a rclac;Jo entre scxo {natu reza) c gC:nero (cul r u ra ) .  
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contrano, segundo Buder, podemos analisar genero como uma so
fisricada tecnologia social heteronormativa, 1 7  operacional izada pel as 
inst itu is;oes medicas, l ingiifsticas , domesticas, escolares e que pro
duzem constantemente corpos-homens e corpos-mulheres . Uma das 
formas para se reproduzir a heterossexualidade consiste em cultivar 
os corpos em sexos diferentes, com aparencias "naturais" e disposi
s;oes heterossexuais naturais. A heterossexual idade constitui-se em 
uma matriz que conferira sentido as diferens;as entre os sexos. 

A partir das reiteras;oes contlnuas, realizadas mediante interpre
tas;oes em atos das normas de genero,  os corpos adquirem sua apa
rencia de genero, assumindo-o em uma serie de atos que sao renova
dos, revisados e consolidados no tempo. E isso que Buder chamara 
de performatividades de genero .  

Antes de nascer, o corpo ja  esta inscrito em urn campo discursivo 
determinado. Ainda quando se e uma "promessa" ,  urn devir, ha urn 
conjunto de expectativas estruturadas numa complexa rede de pres
suposis;oes sobre comportamentos, gostos e subj etividades que aca
bam por antecipar o efeito que se supunha causa. 

A hist6ria do corpo nao pode ser separada ou deslocada dos dispo
sitivos de construs;ao do biopoder. 0 corpo e urn texto socialmente 
construfdo, urn arquivo vivo da hist6ria do processo de produs;ao
reprodus;ao sexual . Nesse processo, certos c6digos natural izam-se, 

1 7  Unu das  auroras que  traba lha com a rese de "contrato hetcrossexual" e Monique  Winig.  N o  seu  l ivro 
La pemce straight (200 1 ) ,  publ icado i n ic ia lmente em i ngles com o titulo The straight mind, Witt ig flZ 
tun jogo com a palavra straight (d i reiro, rcto, d i reto, ereto, honesto, honrado) , que no j arg5o gay 
.s igni fica hctcrosscxual ,  ou "nquele de mente reta". A mente (cor) rcta, segundo Wirrig, un iversaliza rodas 
as suas idCias e C incapaz de conccbcr uma cu l tura que n5.o ordene rodos os scus conceiros sabre a base 
(_b hcrcrosscx ual idadc. Ainda segundo Witt ig, a matriz do podcr ou da domin:u;:ao nJ.o e a domi na<;J.o 
de classes, ncm mcsmo as rasas, mas a hetcrossexual idadc. Ou seja ,  o con trato sexual e o da 
heterossexual idade. Para But ler, no CIHanto, a separa�ao radical que Wirr ig prop6e ent re heterosscx ual 
( reto} � gay e uma resposta do t ipo de binarismo (l lle Wittig define como 0 gesto fi los6fico d ivis6rio 
do f)ensam<.:nro reto . D<.:sta forma, a separa<;ii.o rad ical proposta por Wirr ig entre hetcrossexual idadc e 
homosscxual idadc n:to C ccrt a ,  uma vcz que h;l cs trururas de homosscxualidadc psfqu ict IUS rela<;<ks 
helcrosscxuais c csnutu ras de hcrcrosscxual idadc psfquica nas rcla<;Oes c na sexualidadc gay e ICsbica. 0 
ideal de uma heterosscxual idade coercntc - qu<.: Witt ig descrevc como a norma c o  usual do contraro 
h eterossexual - conflgura-se como um ideal inat ingfvel .  Para uma i n rerlocuc;5.o da concep<;J.o de Buder 
�obre " hcterossexual idadc obrigat6ria" c a posi<;:to de Witt ig ,  ver Buder ( 1 999) . 
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outros sao ofuscados ou/e s istematicamente el iminados,  postos as 
margens do humanamente aceitavel .  A heterossexualidade nao sur
ge espontaneamente em cada corpo recem-nascido ,  inscreve-se 
reiteradamente por meio de operas;6es constantes de repetis;ao e de 
recitas;ao dos c6digos socialmente investidos como naturais. 0 corpo
sexuado e a suposta ideia da complementaridade natural , que ganha 
inteligibi l idade por intermedio da heterossexual idade, representam 
uma materialidade saturada de significado , nao sendo uma materia 
fixa, mas uma continua e incessante material izas;ao de poss ibi l ida
des, intencionalmente organizada, condicionada e ci rcunscrita pe
las convens;6es h ist6ricas . 

Quando 0 medico diz: "e urn menino/uma menina" ,  produz-se 
uma invocas;ao performativa e ,  nesse momenta, instala-se urn con
junto de expectativas e suposis;6es em torno desse corpo. E em tar
no dessas suposis;6es e expectativas que se estruturam as performances 
de genera .  As suposis;6es tentam antecipar o que seria o mais natu
ral ,  o mais apropriado para o corpo que se rem. Enquanto o apare
lho da ecografia passeia pela barriga da mae, ela espera ansiosa pelas 
palavras magicas que irao desencadear essas expectativas ; magicas no 
sentido de criarem realidades . Logo depois, o medico dira o sexo da 
crians;a e as expectativas serao material izadas em brinquedos , cores, 
modelos de roupas e proj etos para o futuro filho ou filha antes mes
mo de esse corpo vir ao mundo. 

A ecografia e uma tecnologia prescritiva, e nao descritiva. Quan
do o medico diz: "Parabens, mamae, voce ted urn menino/uma 
me nina" ,  esra pondo em discurso uma evocas;ao performativa que 
amarra todos a urn ato fundacional .  Conforme sugeriu Preciado 
(2002) , a interpelas;ao "e uma menina" nao e s6 performativa, no 
sen tido de criar expectativas e gerar suposis;6es sobre o futuro da
quele corpo que ganha visibil idade por meio dessa tecnologia; seus 
efei tos sao proteticos: faz corpos. 

Analisar os corpos enquanto pr6teses significa desfazer-se da re
las;ao dicotomica corpo-natureza para apontar o corpo como resul
tado de tecnologias e o genera, como resultado de tecnologias sofis
ticadas que produzem corpos sexuais. 
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Nao ha corpos l ivres, anteriores aos i nvestimentos discursivos .  

A material idade do corpo deve ser anal isada como efe i to de urn 
poder, e 0 sexo nao e aquila que  alguem tern ou uma descri<;:ao 
esratica .  0 sexo e uma das normas pelas quais "alguem" s imples
mente se torna viavel ,  que qual ifica urn corpo para a vida intel igivel . 
Ha uma amarra<;:ao , uma costura, ditada pelas normas, no sentido 
de que o corpo reflete o sexo , e o genera s6 pode ser entendido, s6 
adquire vida, quando referido a essa rela<;:ao . As performatividades 
de genera que se articulam fora dessa amarra<;:ao sao pastas as mar
gens ,  pois  sao anal isadas como identidades "transtornadas" pelo 
saber medico.  

Os corpos j a  nascem operados. Como sugeriu Preciado, todos 
estamos ja  mais ou menos operados(as) por tecnologias sociais preci
sas. Todos somas p6s-operados. Nao existe corpo livre de investimen
tos discursivos, in natura. 0 corpo ja nasce maculado pela cultura. 

A experiencia transexual nos diz que a primeira cirurgia nao fo i 
bem-sucedida, que o corpo-sexuado que !he foi atribufdo nao serve 
para !he conferir sentido. No entanto, este pracesso de reconstru<;:ao 
do corpo e marcado por conflitos que poem as claras as ideologias de 
genera e colocam os/as transexuais em posi<;:ao de permanence nego
cia<;:ao com as normas de genera. Essas negocia<;:6es podem repradu
zir as normas de genera, assim como desestabi liza-las ao Iongo dos 
pracessos de rei tera<;:6es. 

Ap6s o nascimento da crian<;:a, os investimentos discursivos diri
gem-se para a prepara<;:ao do corpo, a fim de que este desempenhe 
com exito as papeis de genera:  bonecas, saias e vestidos para as meni
nas; bolas , cal<;:as, rev6lveres para os meninos. Parece que nada escapa 
a "pan6ptica dos generas" . I H  0 ffiUndo infantil Se COnStr6i SObre prai
bi<;:OeS e afirma<;:6es. Essa pedagogia dos generas tern como objetivo 

18 A concep�ao de '"poder disc ipl i nar" de Foucaul t  ( 1 993) nos aux i l ia  a compreender os processos de 

consrrucyao dos corpos-sexuados e da i ncorporac;ao de uma est i l ls t ica corporal .  uma vez que sao 
produzidos a part i r  de um conj un to de esrraregias discurs ivas e nao discurs ivas, fundamentadas na 
v ig i lancia das condu ras apropriadas. Dal a referencia a "pan6ptica dos generos" , em uma alusao a uma 
das caracterist icas do poder d isc ip l inar foucault iano. 
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preparar aquele sujeito para a vida referenciada na heterossexualidade; 
constru ida a parti r da ideologia da complementaridade dos sexos . E 
como se as "confus6es" nos papeis provocassem, di reta e imediata
mente, "perturbacroes" na orientacrao sexual . 

A infancia e 0 momento em que OS enunciados performativos sao 
interiorizados e em que se produz a estilizacrao dos generos: "Homem 
nao chora" , "Sente-se como uma menina!" ,  "Isto nao e coisa de uma 
menina! " .  Esses enunciados performativos tern a funcrao de criar cor
pos que reproduzam as performances de genero hegemonicas . Con
forme sugeriu Buder, sao evocacroes ritualizadas da lei heterossexual. 

CITA<;:OES CONTEXTUALIZADAS E DESCONTEXTUALIZADAS 

0 sistema binario dos generos produz e reproduz a ideia de que o 
genero reflete, espelha, o sexo e que todas as outras esferas constitutivas 
dos sujeitos estao amarradas a essa determinacrao in icial : a natureza 
constroi as sexualidades e posiciona os corpos de acordo com as su
postas disposicroes naturais. No entanto, como aponta Buder ( 1 999) , 
quando a condicrao de genera se formula como alga radicalmente 
independente do sexo, o genera mesmo se torna vago e, nesse mo
menta, talvez fosse preciso pensar que nao existe uma historia ante
rior a propria pratica cotidiana das rei teracroes . Rei terar s ignifica 
que e por meio das praticas, de uma inrerpretacrao em ato das nor
mas de genero , que o genero existe. 

0 genero adquire vida a parti r das roupas que comp6em o corpo, 
dos gestos , dos olhares,  ou seja ,  de uma est i l ist ica defin ida como 
apropriada. Sao esses sinais exteriores, postos em acrao, que estabili
zam e dao visibil idade ao corpo. Essas infindaveis repeticroes funcio
nam como ci tacroes ,  e cada ato e uma ci tacrao daquelas verdades 
estabelecidas para os generos, tendo como fundamento para a sua 
cxistencia a crencra de que sao determinados pela natureza. 

Buder apoia-se na tese da citacionalidade de Oerrida ( 1 99 1 )  para 
afirmar que a repeticrao possibil ita a efidcia dos atos performativos 
que sustentam e reforcram as identidades hegemonicas , mas tam
bern sao as repeticroes desconrextual izadas do "conrexto natural" dos 
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scxos , principalmente as que a aurora considera "performatividadcs 
queer

" 
(Butler, 1 998a,  1 999, 2002) , que possibi l itam a cmergencia 

de pdticas que interrampem a repraduc;ao das normas de genera .  
Com a formula "a escrita e repetfvel" ,  Derrida ( 1 99 1 )  enfatiza OS 

proccssos de praduc;ao das identidades . 0 que caracteriza a escrita e 
prccisamente o faro de que, para que funcione como tal , uma men
sagem escrita precisa ser reconhedvel e legivel na ausencia de quem 
a escreveu e ,  na verdade, ate mesmo na ausencia de seu suposto 
destinatario, conferindo-lhe urn carater de independencia. E nesse 
sentido que Derrida dira que a escrita e repetfvel . A essa capacidade 
de repet ic;ao da l inguagem e da escrita ,  Derrida chama c i tacio
nal idade ,  podendo ser  ret i rada de urn determinado con texto e 
inserida em outra. 

Quando alguem diz "veado" OU "sapatao" , nao esta emitindo uma 
opiniao pessoal; esra efetivando uma operac;ao de recorte e colagem. 
Ao retirar a expressao do contexto social mais amplo em que ela foi 
tan tas vezes enunciada, realiza-se a pr imeira operac;ao : o recorte. 
Depois, ocorre o encaixe em urn novo contexto, no qual ela reapare
ce escamoteada como uma opiniao pessoal que, de faro, e uma cita
c;ao ressignificada a novas contextos. As enunciac;6es "b icha" , "ma
cho-femea" , "sapatao" sao citac;6es que tern sua origem em urn siste
ma mais amplo de operac;6es de recorte e cola. Segundo Derrida 
( 1 99 1  ) , urn enunciado performativo nao poderia ser bem-sucedido 
sc sua formulac;ao nao citasse urn enunciado "codificado" ou repetfvel . 
Embora a intenc;ao do ato nao desaparec;a, ele nao comandara todo 
o sistema e toda a cena da enunciac;ao, uma vez que essa cena encon
tra-se "amarrada" a uma serie de enunciados vinculantes. 

Derrida ( 1 99 1 ) ,  relendo Austin ( 1 990) , apontara os jogos que se 
articulam para praduzir as identidades na e pela diferenc;a, mediante 
cnunciados l ingi.iisticos.  Butler, por sua vez, aprapria-se ( recorta) 
das reflex6es de Derrida (teoria da citacional idade) e de Austin (atos 
da fala) e insere (cola) essas contribuic;oes para prapor uma teoria 
sabre as praticas de genera .  Segundo ela, sao as repetic;oes das verda
des para os generas que criam a sedimentac;ao das normas de genera 
c uma aparen te a-historicidade. 
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As performances de genero senam fic<;6es soc1a1s imposi tivas , 

sedimentadas ao Iongo do tempo, e que gerariam urn conjunto de 

estilos corporais que aparecem como uma organiza<;ao natural (e dai 

deriva seu cad.cter ficcional) dos corpos em sexos.  Dessa forma, a 

performatividade nao e urn "ato" unico, s ingular: sao as reitera<;6es 

das normas ou do conjunto de normas. 0 faro de adquirir o status 
de urn ato no presence gera o ocultamento das conven<;6es das quais 
ela deriva. Alem disso, esse ato nao e originalmente teatral : sua apa
rente teatral idade e produzida na medida em que sua h istoricidade 
nao pode ser a todo tempo revelada. 

Essa repeti<;ao estil izada formara o cimento das identidades dos 
generos. Mas as repeti<;6es em atos nao sao originalmente inventa
das pelo individuo. Nas diferentes maneiras possiveis de repeti<;ao , 
na ruptura ou na repeti<;ao subversiva desse estilo e que se encontra
rao possibi l idades para transformar 0 genero . 

A sociedade tenta material izar nos corpos as verdades para os 
generos por meio das reitera<;6es nas institui<;6es sociais (a familia, a 
igreja ,  a escola,  as ciencias) . A necessidade permanence do sistema 
de afirmar e reafi rmar, por exemplo, que mulheres e homens sao 
diferentes por sua natureza indica que o sucesso e a concretiza<;ao 
desses ideais nao ocorrem como se deseja. 0 que nos leva a pensar 
que o sistema nao e urn todo coerente e, conforme apontou Butler 
( 1 999) , sao as possibil idades de rematerial iza<;ao, abertas pelas rei
tera<;6es, que podem potencialmente gerar instabil idades , fazendo 
com que o poder da lei regulatoria volte-se contra ela mesma, geran
do rearticula<;6es que apontem os l imites da efidcia dessa lei .  

As reitera<;6es do sistema em afirmar a determina<;ao da natureza 
sobre OS generas revela que 0 genera nao e uma identidade estavel ; 
ao contrario , e uma identidade debilmente constituida no tempo -
uma identidade insti tuida por uma repeti<;ao estil izada de atos. Para 
Butler, o genera nao e uma essencia interna. Essa suposta "essencia 
interna" seria praduzida mediante urn conjunto de atos postulados 
por meio da est i l iza<;ao dos corpos. Dessa forma, o que se sup6e 
como uma caracteristica natural dos corpos e algo que se antecipa e 
que se produz mediante certos gestos corporais naturalizados. 
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Para Butler ( 1 998) , o genero e urn ato que ja foi ensaiado , muiro 
parecido com urn l ibreto que sobrevive aos atores particulares, mas 
que requer atores individuais para ser atual izado e reproduzido sis
rcmaticamente como real idade. Ao formular "genero" como uma 
rcperic;:ao estil izada de atos , Butler abriu espac;:o para a inclusao de 
experiencias de genero que estao alem de urn referente biologico. 
Os atos gener ificados sao, entao , interpretados como citac;:6es de 
uma suposta origem. Agir de acordo com uma mulher/um homem 
e par em funcionamento urn conjunto de verdades que se acredita 
estarem fundamentadas na natureza. 

Quando se age e se desej a reproduzir o homem/a mulher "de 
verdade", espera-se que cada ato seja reconhecido como aquele que 
nos posiciona legitimamente na ordem de genero . No entanto, nem 
sempre o resultado corresponde aquilo que e definido e aceito social
mente como atos proprios a urn homem/uma mulher. Se as ac;:6es 
nao conseguem corresponder as expectativas estruturadas a partir 
de suposic;:6es, abre-se uma possibilidade para se desestabil izarem as 
normas de genero , que geralmente uti l izam a violencia fisica e/ou 
s imbol ica para manter essas praticas as margens do considerado 
humanamente normal .  

Tentar reproduzir uma natureza em ato faz com que se tenha de 
estar interpretando as normas, o que e feito a partir de suposic;:6es, 
da parte do sujeito, e de expectativas, por parte do outro. Tanto as 
suposic;:6es quanto as expectativas estao costuradas pelas idealizac;:6es 
dos generos - aquelas verdades que definem os comportamentos, os 
desejos e os pensamentos apropriados para homens/mulheres. 

A in tenc;:ao de (re) produzir o modelo hegemonico da mulher 
(bondosa, compreensiva, passiva, sensfvel, vaidosa e ,  principalmen
te, que tenha o matrimonio como destino) e do homem (que nao 
chora, viri l ,  sexual e profissionalmente ativo, competi tivo) provoca 
potencialmente sentimentos de frustrac;:ao e de dor. 

0 fracasso para se fazer "real" por meio da encarnac;:ao do "natu
ral" constitui as pdticas de genero. As ideal izac;:6es de genero sao 
lugares inabitaveis ,  vazios de corpos, plenos de dor e frustrac;:6es. 
Conforme analisou Butler (2002) , e como se houvesse urn sorriso 
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subversivo no efeito pastiche das pr:iticas parodicas , em que o origi
nal, 0 autentico e o real tambem estao consti tufdos como efeitos de 
tecnologias que constroem os corpos sexuados. 

A busca por implementar urn modelo inatingfvel tern alguns des
dobramentos :  pode gerar sentimentos de culpa e frustra<yao , mas 
tambem revela as possibi l idades potenciais para as transforma<y6es, 
revelando , assim ,  a propria fragil idade das normas de genero ,  uma 
vez que esta assentada em algo fundamentalmente plastico , maleavel 
e manipulavel : o corpo . 

As formas idealizadas dos generos geram hierarquia e exclusao. Os 
regimes de verdades estipulam que certos tipos de express6es relacio
nadas com o genero sao falsos ou carentes de originalidade, enquanto 
outros sao verdadeiros e originais, condenando a uma morte em vida, 
exilando em si mesmo os sujeitos que nao se ajustam as idealiza<y6es. 

As ideal iza<y6es sao as bases para a reprodu<yao das normas de 
genero . Quando se pergunta: "0 que e ser mulher/homem?" ou "0 
que o/a leva a sentir-se mulher/homem?" ,  sao articulados enuncia
dos que funcionam como idealiza<y6es . Ao se vincular o genero a urn 
conj unto de atributos relacionados ao homem e a mulher, esd. se 
falando das suposi<y6es baseadas numa natureza que falaria por in
termedio dos atos . Os suj eitos, buscando realizar essas ideal iza<y6es, 
passam a agir por pressuposi<y6es. 

Quando se pergunta a urn/a transexual 0 que e ser mulher/ho
mem, essas idealiza<y6es emergem em suas narrativas. Caso nos deti
vessemos nesse nucleo central , estarfamos apontando 0 nfvel das 
reprodu<y6es hegemonicas. No entanto , ao colocar esse discurso em 
ato, em a<yao , nao se nota uma correspondencia l inear e mednica 
entre as ideal iza<y6es e as praticas . No caso dos/as transexuais ,  a 
implementac;:ao dessas ideal iza<y6es esta desde o infcio comprometi
da, pois urn dos pi lares de sua sustenta<yao e a determina<yao das 
subjetividades pela estrutura biologica. Das ideal iza<;:6es as praticas, 
ha o espa<;:o das i n terp reta<y6es , e a f  se  abrem os  espa<;:os para 
descont inuidades e possfveis transforma<y6es . 

As performances de genero que reivindicam a in tel igib i l idade 
fora dos marcos naturalizantes teriam o efe i to de fazer prol iferar 
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diversas configura<;:6es de genero , como camadas sobrepostas de 
ress ign ifica<;:ao do masculino e do feminino, em urn movimento con
t inuo de produ<;:ao de meraforas que, s imul taneamente ,  podem 
deses tab i l i za r  a i d e n t idade subs t an t iva  e p r i va r  a s  n a rra<;:6es  
natu ral izadas da heterossexualidade do seu pratagonismo central . 

Essas possibilidades, no entanto, se efetivam a partir da medias:ao 
entre as idealiza<;:6es e as praticas concretas. Por essas idealiza<;:6es, as 
"mulheres de verdade" sao heterassexuais, desejam ser maes, sao pas
sivas e emocionalmente frageis. Nessa perspectiva, nao ha possibilida
de de articular as esferas constitutivas dos sujeitos fora desse rateira.  
Os deslocamentos sao vistos como problemas individuais, talvez fruto 
de algum "disturbio" ,  como seria o caso dos/as transexuais. 

A PRATICA COMO MODAL! DADE EXPLICATIVA DAS RELAc;:OES SOCIA lS  

As performances de genero sao empreendimentos individuais? Cada 
suje i to faz uma interpreta<;:ao , em ato, das normas de genera ? En
tao , como se efetiva a vida social dos generas? Qual a rela<;:ao entre as 
normas de genera e as performances individuais? 

B utler aponta a obra de Bourdieu,  pr incipalmente sua teoria 
praxiol6gica, como uma reflexao que contribui para desvendar os me
canismos internos aos campos sociais que estruturam as praticas dos 
sujeitos que por eles transitam. Embora a aurora nao aprafunde essa 
observa<;:ao, alguns pontos de concordancia entre as duas obras podem 
ser estabelecidos, tomando como ponto de referencia a pratica. 

A constru<;:ao da identidade de genera e urn pracesso de longa e 
i n in terrupta dura<;:ao . Na socia l izas:ao pr imar ia ,  come<;:am a ser  
estruturadas as  primeiras disposi<;:6es duraveis, que Bourdieu chama 
de habitus. Ainda que o autor, ao propor o conceito de habitus, nao o 
fa<;:a vinculando-o diretamente a pradu<;:ao dos generas, parece-me pos
sivel falar de urn "habitus de genera" , construido pela reitera<;:ao, que, 
na socializa<;:ao primaria, encontrara nas institui<;:6es familiares, escola
res e religiosas os responsaveis por este pracesso de repradu<;:ao das 
verdades que, pouco a pouco, vao se naturalizando e sendo incorpo
radas. Por meio da "manipula<;:ao" te6rica desse conceito, pode-se 
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entender como indivlduos, ao nascerem, ja encontram uma comple
xa rede de fun<;:6es estruturadas, bern definidas, e como, com o conv{
vio social , passam a interiorizar maneiras de ser comuns a seu genero. 

Por considerar a importancia da socializa<;:ao primaria, Bourdieu 
afi rma que o ind ivlduo nao reconstr6i diariamente sua visao do 
mundo, nem mesmo sua forma de agir sobre ele .  Ao contrario ,  ele 
traz em si, por urn processo de inculca<;:ao (ou " in terioriza<;:ao da 
exterioriza<;:ao") ,  urn "sistema de disposi<;:ao duravel" (porque nao foi 
produzido pelo indivlduo, e anterior a ele) , urn habitus, que funcio
na praticamente como uma bussola, determinando as "condutas ' ra
zoaveis' ou 'absurdas' para qualquer agente" (Bourdieu,  1 98 3 :  63) 
inserido em uma estrutura. Este e o prindpio norteador da percep
<;:ao e da aprecia<;:ao de toda experiencia posterior. 0 habitus e a ma
triz geradora de senridos. E, no caso dos generos, uma das matrizes 
que dara in tel igibi l idade e sentido sera a heterossexualidade. :E a 
parti r dessa matriz que se j ust ificam e se constroem corpos como 
enridades d iferentes .  

0 habitus permite ao ator adaptar-se a situa<;:6es concretas. A pra
tica do agente social e o produto da rela<;:ao dialet ica en tre uma 
situa<;:ao e urn habitus. No momenta do agir, o agente social exterioriza 
uma "leitura" propria (fruto da interioriza<;:ao da exterioriza<;:ao) da 
situa<;:ao vivida, o que o torna ao mesmo tempo urn indivlduo por
tador de uma personal idade singular e de urn habitus social ,  con
tribuindo para construir uma situa<;:ao . Em termos butlerianos, sao 
as performances de genero , efetivadas pela citacionalidade das nor
mas, que fazem o genero , processo que ocorre em urn movimento 
algumas vezes tenso, outras vezes, acomodado. A permanente inter
preta<;:ao e a negocia<;:ao com as verdades construldas socialmente 
para os generos fazem com que cada ato do fazer-se em genero esteja 
inser ido em urn campo mais amplo,  por  meio  da evoca<;:ao de 
alteridades implkitas e explkitas. 

Os s istemas de disposi<;:6es individuais sao varian tes estruturais 
do habitus social que o indivlduo reestrutura no confron to com 
outros habitus. Quando se fala de performances de genero e na capa
cidade de o agente atuar interpretando as normas, esta se afirmando 
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que os SUJ eitos tern margens de interpretac;:ao e que ha espac;:os para 
a produc;:ao de contra-discursos e fissuras na ordem de genera . Esse 

seria talvez o princfpio organizador das subjetividades . 
Por ser portador dessa matriz geradora de sentido,  ao mesmo 

rempo em que interage com outras matrizes , o agente social  pode 
desempenhar tarefas multiplas ,  seguindo 0 princfpio de improvi
sac;:6es regradas , no sent ido de que sua consciencia nao nasce a 
cada momento: o modus operandi nao esta totalmente sob o con
rrole dos indivfduos. Isso significaria que os indivfduos portadores 
de habitus iguais agiriam igualmente? No caso dos habitus de ge
nera , poder-se-ia inferir que todos os homens/as mulheres atuari
am igualmente ?  Na noc;:ao de desv io ,  conforme formulada por  
Bourdieu, encontra-se a resposta: o habitus social e a matriz, mas 
ha tambem os s istemas de disposic;:6es individuais, adquiridos por 
constantes reestruturac;:6es ou aj ustamentos ,  variando de acordo 
com as s ituac;:6es . 0 grau de desvio que o indivfduo porta em rela
c;:ao a matriz varia. E no espac;:o do "desvio" que se localizam as 
subjet ividades. Oaf Bourdieu considerar que as ac;:6es dos indivf
duos podem assumir  o cadter de ac;:6es coordenadas, a inda que 
nao totalmente ,  pois resultam do encontro de diferentes habitus, 
sendo este o prindpio da social izac;:ao . 

Sao essas disposic;:oes duraveis que produzem os corpos-sexuados. 
Dessa forma, os atos que fazem os corpos tambem sao experiencias 
compartilhadas pelas significac;:6es culturais, sendo "atos coletivos" , 
nao apenas urn "assunto individual" .  0 corpo e uma si tuac;:ao h ist6-
rica, uma maneira de ir fazendo-se, tornando-se, dramatizando e 
reproduzindo uma si tuac;:ao hist6rica que o gera, que o torna real , 
que o corporifica. A corporizac;:ao manifesta claramente urn conjun
to de estrategias material izadas em uma estilfstica da existencia que 
nunca se auto-estil iza totalmente, pois e dada pelas condic;:oes h is
toricas que l imitam suas possibi l idades . 

Para Bourdieu ,  sao as disposic;:oes duraveis in teriorizadas pelo 
agente ,  confrontadas com uma situac;:ao concreta, que constituem 
u ma conj untura determinada. Este e o prindpio fundamental da 
teoria da ac;:ao em Bourdieu; e o que garante a regularidade da vida 
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social: os sistemas de disposis:oes dud.veis renovam-se por meio das 
as:6es dos agentes sociais, atual izando-se nas praticas estruturadas . 
A forma como essas atualiza<;6es se darao devem ser relacionadas aos 
campos sociais . E aqui a pratica do suje i to nao e vista como algo 
isolado, mas s im inserida em contextos sociais mais amplos .  Ou  
sej a, analisar a pd.tica dos agentes sociais e urn exerdcio relacional, 
em que o binomio habitus/campo social devera ser considerado. 

Para Bourdieu e Buder, a vida social e os processos de constitui
s:ao das identidades efetivam-se mediante as p r:it icas sociais .  Em 
Bourdieu, essas pd.ticas nao sao determinadas livremente pelos su
je i tos ,  mas estao articuladas em/por campos sociais . ' " Em Butler, 
pode - se  suge r i r  que  a a r t i cu l as:ao en t re no rmas  de  gen e ro e 
performances subvers ivas de genero , a partir de ci ta<;6es descon
textual izadas , encontre uma correspondencia no pensamento de 
Bourdieu sobre as  ortodoxias e as  heterodoxias constitutivas dos cam
pos sociais. Embora a aurora nao trabalhe com o conceito de "campo 
social " ,  pode-se sugerir que o genero seria urn campo social com 
regras de funcionamento,  com posis:oes de poder hegemonicas e 
disputas internas. No entanto , enquanto para Bourdieu a reprodu
<;ao do campo estaria garantida pela defesa da "doxa'' que o estrutu
ra, para Butler, aqueles que estao no campo de genero ocupando 
uma posis:ao de heterodoxia, de excluldos das posis:oes hegemonicas 
do campo, podem subverter a propria nos:ao de genero como algo 

19 0 que i n ic ia lmcntc Bourdieu ( 1 977. 1 983 c 1 989) denominava "s i tua�ao'' passou a ser definido 
como "campo soc ia l " ;  Ll lll locus estruturado no qual as relac;:6es soc ia i s  acontecem e cujas propriedades 
podem ser anal isadas i ndependentemente das caracterlst icas de seus ocupantes. No estudo que fez de 
diversos campos, Bourdicu observou a prcscnc;:a de regularidades entre elcs, lcvando-o a esrabeleccr 
algumas le is de fu ncionamento.  0 campo e composto fundamenralmente por dois palos opostos: 0 
polo dos dominados {heterodoxia) e dos dominantcs (orrodoxia) .  A d isputa das posi�oes dentro do 
campo assemelha-se a de urn jogo. Ao mesmo tempo em que ha !u ta,  h<i consenso, pois as pessoas que 
estJ.o engajadas na lu ra panicipam dos mesmos pressupostos que estruturam o seu funcionamenro (a 
doxa) . A lu ra pressup6e um acordo entre os antagonistas sabre o que merece ser d isputado, nao se 
questionando o "pedestal das crens:as ti l t imas sobre as quais repousa o jogo i n tc i ro" ( 1 983 :  9 1  ). Para 
Bourdicu, quem se d isp6e a en rrar no campo impl ic i tamcnte aceita que sed necessaria i nves r i r, e s6 
h<i i nvesr imento quando ha i nt eresse no jogo. Cada indivlduo, ao entrar  para urn campo, e portador 
de determ i nado quantum social (capital socia l ) ,  que determina  a posic;:ao que ele ocupa no seu 
i n ter ior. Todo campo rem uma auronomia relat iva em relac;:5o aos outros cam pos socia is .  
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que estej a vinculado a natureza, subvertendo,  ass 1m, o fundamento 
que esrrutura as normas de genero. 

As teses de Butler e de Bourdieu sobre a importancia da pd.tica 

para explicar a organ izas;ao das identidades encontram na definis;ao 
de experiencia proposta por Lauretis ( 1 984) uma outra ponte de 

in terlocus;ao. Para a aurora, a experiencia e o processo por meio do 
qual a subjetividade e construfda. Pela experiencia, o suj eito se poe 
ou e posto na realidade social e percebe como subjetivas (que tern 
sua origem no indivfduo e se referem a ele proprio) aquelas relas;6es 
- materiais, economicas e interpessoais - que sao , de fato, sociais e 

hist6ricas . 
Compreender a organizas;ao das subjetividades , portanto, impli

ca vincula-las as experiencias concretas - como estou propondo rea
lizar com a transexualidade. Tal conceps;ao nos impele a fazer movi
mentos de costuras e de articulas;6es te6ricas que, embora s6 ga
nhem materialidade nos indivfduos, devem inserir-se em contextos 
hist6ricos, sociais e culturais mais amplos.  A ideia de experiencia 
como produtora da subjetividade me pas diante da diffcil tarefa de, 
s imultaneamente, inserir as hist6rias dos sujeitos que vivem a expe
riencia transexual em contextos mais amplos e nao apagar suas vozes 
com classificas;6es que pressup6em uma unidade interna, uma coe
sao  e u m a  u n i d i re c i ona l idade  - o p s;ao q u e  p ro d u z i r i a  u m a  
essencial izas;ao e universal izas;ao d a  experiencia. 

Ainda que haja  muitas concordancias entre a Teoria da Performance 
e a da Praxiologia, nota-se que a primeira deixa urn espas;o maior as 
as;6es e interpretas;6es individuais; ou seja, a Teoria da Performance 
foi formulada a partir de urn olhar que tenta compreender as as;oes , 
art iculando-as as poss ib i l idades que podem gerar em termos de 
mudans;as nas pdticas dos generos, pri ncipalmente aquelas clara
mente desvinculadas de urn referente biol6gico, como as das traves
tis, dos drag kings, das drag queens e dos/as transexuais. 
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OS ESTEREOTI POS DOS "ESTEREOTI POS" 

Para Col lete  Chi land ( 1 999) , uma das caractedsti cas dos/as 
transexuais e a repradw;:ao dos estere6tipos de genera . Segundo ela, 

0 discurso dos transexuais interrogados sobre 0 que e a masculini
dade ou a fiminilidade e notavelmente pobre e conformista. 0 
discurso tipico de um transexual biologicamente homem e: ''Me 
casaria, jicaria em casa, me ocuparia da cozinha, esperando que 
meu marido voltasse para casa, passearia com a crianra 
(adotada) em um Landau. " Para niio se encontrar reduzida a 
esta situarao, as mulheres de nossa cultura lutaram durante 
decadas, inclusive siculos'" ( 1 999: 7 1 ) .  

Pode-se inferir, por essa avalia<;:ao, que as mulheres biol6gicas j a  
ter iam superado o s  estereo t ipos  d e  genera ,  sendo a s  mu lheres 
transexuais as responsaveis por, em seus discursos, recordarem uma 
epoca de subordina<;:ao das mulheres. No entanto, as performances 
discurs ivas que repraduzem a ideal iza<;:ao da mulher dona de casa, 
esposa fie! e mae nao se l imitam as mulheres transexuais. 

As teses de Chiland se encontram com as de Jan ice G .  Raymond 
( 1 979) , conhecida por se contrapor enfaticamente as transexuais fe
mininos (que ela chama de transexuais masculinos) , denunciando-os 
como urn embuste, uma tentativa a mais de o poder patriarcal invadir 
o territ6rio feminino, chegando a sugerir que a transexualidade teria a 
fun<;:ao de l iquidar a popula<;:ao feminina. As mulheres naturais deve
riam, entao, denunciar e resistir a essa nova forma de domina<;:ao. 

Sera que uma lei tura culpabil izante,  como a que faz Chi land,  
seria suficiente para expl icar os complexos mecanismos de entrada 
no mundo do genera idemificado pelos/as transexuais?  Nao seria 
equivocado exigir que as/os transexuais sej am naturalmente subver
s ivos/as , quando tambem compartilham os sistemas s imb6l icos so
cialmente s ign ificativos para os generas? Sera que a propria expe
riencia ja  nao contem em si urn componente subversivo , na medida 
em que desnaturaliza a identidade de genera? Deve-se, ao contrario, 

:;o Em espanho l  no origi na l .  Tradw;J.o da au tora. 
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pc rgu n ta r  o po rque  de a s /os  t r ansexua i s  se i d e n t i fi c a rem 
discurs ivamente com determinadas performances de  genera qualifi
cadas como retr6gradas , submissas . 

Embora correndo o risco de cansar o leitor, ainda se deve pergun
tar: o que sao estere6tipos de genera?  Ideias preconcebidas? Jufzos 
rcsultantes de determinadas expectativas que, por sua repeti<;:ao , sao 
rotin izados como verdades? Mas todos os sujeitos sociais nao atuam 
de acordo com determinadas expectativas e suposi<;:6es que, acredita
se, sejam as aprapriadas para o seu genera? Qual o sentido ou mesmo 
a operacionalidade te6rica dos "estere6tipos de genera" ? 

De uma forma geral , os/as transexuais sentem dificuldades de falar 
de seus conflitos porque nao sabem como nomea-los. Como explicar 
as pessoas que seu desejo e vivenciar a experiencia do outra genera se 
seu 6rgao genital atua subjetivamente como o obstacul izador dessa 
possibil idade de transito? Para ter mais seguran<;:a no pracesso de in
ser<;:ao no mundo do genera, e certo que muitos tentam repraduzir o 
modelo da mulher submissa e do homem viril , pondo em destaque 
tra<;:os identificados com as normas de genera. 

As identidades nao sao monolft icas nem coerentes ,  como nos 
fazem acreditar alguns discursos psicanal fticos que constroem, as
s im,  uma representa<;:ao estereotipada dos/as transexuais ,  apontan
do que seus discursos sao "pobres e conformistas" (Chiland, 1 999) . 

Concordo com Foucault ( 1 996) quando ele afirma que,  ao se 
cstudarem os procedimentos de contrale e de del imita<;:ao dos dis
cursos , deve-se estar atento ao dito e ao nao-dito, aos silencios como 
panes estruturantes dos discursos . :E necessaria rentar idenrificar as 
diferentes maneiras de nao dizer e como e distribufdo 0 que se pode 
c 0 que nao se pode dizer. 

Cons iderando tal assertiva como val ida,  pode-se quest ionar a 

represen ta<;:ao dos /as t ransexua i s  como urn todo ho mogeneo ,  
monol ft ico ,  s em contradi<;:6es e diferen<;:as in ternas,  dando a im
p r e s s ao  d e  que  s o  h a  u m a  u n i c a  fo r m a  d e  v i v e n c i a r  a 
t ransexual idade.  Aquele que consegue se aj ustar as defin i<;:6es e 
aos cr i terios estabelecidos pelo saber medico para urn transexual 
seria urn "transexual verdadei ra" . Tal representa<;:ao e construfda 
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levando em conta exclus ivamente urn momenta da vida dessas pes
soas : a consulta dentra de urn determinado campo social, o hospital. 
Existcm confli tos entre os sistemas discurs ivos , conforme sal ientou 
Scott ( 1 999) , e contradic;:oes internas a cada urn deles, o que retira o 
cad.ter transparente, obvio, desses discursos, tornando-os mais com
plexos e escorregadios . 

Alem de rclacionar a enunciac;:ao dos discursos aos campos sociais 
nos quais sao praferidos, pode-se sugerir outra possibilidade explicativa 
para que se representem os/as transexuais como "repradutores dos 
estereotipos de genera" e que se refere a forma como entram no cam
po do genera identificado. Os/as transexuais foram social izados/as em 
instituic;:oes que os/as prepararam para atuar de acordo com o genera 
que lhes foi atribuldo. Geralmente, depois de urn Iongo periodo de 
impedimentos, comec;:am a vivenciar experiencias do genera com o 
qual se identificam. Como nao tiveram acesso a socializac;:ao de uma 
menina (para as transexuais femininas) ou de urn menino (para os 
transexuais mascu l i nos) , tampouco vivenciaram os p rocessos de 
interiorizac;:ao das verdades que resultam na incorporac;:ao de uma de
terminada estilistica dos generas, terao de aprende-las. A questao que 
se imp6e, quando se autodefinem como transexuais, e encontrar pon
tos de apego socialmente aceitos para o genera identificado. Ou seja, 
quais as performances de genera que devem atualizar para serem acei
tos como membros do genera identificado? 

Nao se esd. afirmando que existam mulheres e homens "de ver
dade" ,  levan do-se em conta a social izac;:ao primaria; apenas deve-se 
destacar que, quando alguem se reconhece como transexual e ,  par
tanto, ate determinado momenta de sua vida obteve a educac;:ao de 
urn genera que ele/a rej eita, devera, a partir dal, fazer urn conjunto 
de movimentos para se incorporar ao novo genera. Nesse momenta, 
sao produzidos efe i tos corporais e discurs ivos que fazem com que 
alguns teoricos considerem os/as transexuais como repradutores dos 
"estereotipos de genera" , mas que, no en tanto, prapomos nomea
los, seguindo Butler, "parodias de genera" . 

E nesse movimento de convencimento e inserc;:ao no mundo do 
outra genera que a discussao do real e do fictfcio aparece. 0 "real" e 
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identificado como a verdade, e a verdade e ditada pelos imperativos 
do corpo. Outra vez, retorno as seguintes perguntas :  o que e urn 
homem e uma mulher de verdade? 0 que e ter sentimentos femini
nos e mascul inos? Como concluir que este ou aquele sentimento e 
mais ou menos feminino/masculino? Como reconhecer urn homem/ 
uma mulher "de verdade" ? 

DOS ESTEREOTI POS AS PARODIAS DE GtNERO 

Segundo a teoria da performance, os suj eitos constraem suas ac;:6es 
por suposic;:oes e expectativas . No caso do genera, as suposic;:oes fun
cionam como se uma essencia in terior que marca a existencia da 
mulher e do homem pudesse por-se a descoberto. Cada ato e uma 
tentativa de desvelamento dessa certeza, como se fosse "a natureza" 
falando em atos .  Essa suposic;:ao gera urn conj unto de expectativas 
fundamentalmente baseadas nas idealizac;:oes de uma "natureza per
feita" , como e o exemplo do "instinto materno" ou do "homem na
turalmente viril e forte" .  As expectativas , em articulac;:ao com as su
posic;:oes, acabam praduzindo, conforme sugeriu Butler, o fenome
no mesmo que antecipam, pois fazem com que os suje i tos tentem, 
em suas pd.ticas, repraduzir modelos que se sup6em como verda
deiras para o seu genera ou para o genera com o qual se identificam, 
como e 0 caso dos/as transexuais . 

Nessa perspect iva ,  nao existe urn referente natura l ,  or ig ina l ,  
para  se vivenciarem as performances de genero . 0 or ig ina l ,  se
gundo as normas de genero , es ra  referenciado no corpo (corpo
vagi na-mulher, corpo-penis-homem) . Af res id i ria  a verdade dos 
generas ,  e aqueles que constraem suas performances fora do refe
rente bio l6gico sao interpretados como uma c6pia ment i rasa do 
homem/da mulher de verdade . Nesse pracesso ,  os gays, as lesbi
cas , os/as transexuais ,  as travestis ,  a mae "desnaturada" sao exclu
fdos daqu i lo que se considera humanamente normal .  Para uma 
concepc;:ao essencial izadora, essas praticas performativas nao pas
sam de c6pias burlescas das mulheres e dos homens de verdade. 
S egundo tal perspectiva, 
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Niio pode haver maior tragedia nem maior erro que iniciar uma 
st!rie de mutilar;oes ou interfirencias na forma do corpo de uma 
pessoa ou o controle de suas glandulas com o equivocado objetivo 
de converte-la em uma parrJdia de algo que nunca poderd ser, por 
muito que deseje. Niio podemos converter um homem em uma 
mulher nem uma mulher em um homem21 (Stafford-Clark apud 
King, 1 998 :  1 46) . 

A verdade dos generas , no entanto, nao esti nos corpos; estes, 
inclusive, devem ser observados como efeitos de urn regime que nao 
s6 regula ,  mas cria as diferen<_;:as entre os generas . A experiencia 
transexual destaca os gestos que dao vis ibi l idade e estabelecem o 
genera par meio de negocia<_;:6es e de interpreta<_;:6es , na pr:itica, do 
que sej a urn homem e uma mulher. A aparente c6pia nao se explica 
em referencia a um,a origem.  A propria ideia de origem perde o 
sentido e a/o "mulher/homem de verdade" passa a ser considerado 
tambem c6pia,  uma vez que tern de assumir  o genera da mesma 
forma: par intermedio da reitera<_;:ao dos atos. 

Na versao do mascul ino e do feminino que os/as transexuais 
atual izam em suas performances, esd. o componente mimetico, no 
sentido interpretativo que o termo mimese enseja .  Nao existe uma 
forma mais verdadeira de ser mulher ou homem, mas configura<_;:6es 
de pd.ticas que se efetivam mediante interpreta<_;:6es negociadas com 
as ideal iza<_;:6es do feminino e do masculino. 

Uma deriva<_;:ao daqueles que anal isam a experiencia transexual 
como uma imita<_;:ao das/os "mulheres/homens de verdade" se en
contra nos que os/as qual ificam como repradutores dos estere6ti
pos .  Tal afirma<_;:ao refor<_;:a, par outras caminhos, a tese de que existe 
uma verdade unica para os generas. Na aparencia de uma critica 
femin ista, como as que fazem Chilland e Raymond, recupera-se o 
essencial ismo par outras caminhos. 

Quando  se  des taca o aspecto "es tereo t i p ado"  das p ri t i cas  
transexuais, par urn !ado se refor<_;:a a tese de que ha uma verdade 
para os generas que se referencia no corpo-sexuado; par outra, nao 

21 Em espanhol  no origi na l .  Traduc;:ao da autora. 
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s e  problematizam as multiplas interpreta<;:6es e as prat!Cas internas 
a experiencia transexual sobre o masculino e o feminino ,  apagadas 
sob a rub rica generica de "transexuais" . A patologiza<;:ao das expe
ri encias de genero que estao as margens da norma encontra ai urn 
argumcnto para j ustificar a permanente produ<;:ao de urn saber que 
insti tu i e posiciona o/a transexual como urn enfermo, urn transtor
nado .  Contrapondo-me a essa visao , propomos uma l e i tura das 
performances de genero enquanto par6dias, desfazendo os l imites e 
as frontei ras que separam o natural do artificial, o real do irreal , a 
verdade da mentira ,  0 humano do nao-humano . 

0 que diferencia as par6dias e a legitimidade que as normas de 
genero conferem a cada uma delas , instaurando, a partir dai, uma 
disputa discurs iva e uma produ<;:ao incessante de discursos sobre a 
leg i t imidade de algumas existirem e de outras serem s i lenciadas. 
Quando os/as transexuais atualizam em suas pd.ticas interpreta<;:6es 
do que seja urn/a homem/mulher por meio de atos corporais mate
rial izados em cores , modelos, acess6rios, gestos , o resultado e uma 
par6dia de outra par6dia, que desestabil iza a identidade naturaliza
da, centrada no homem e na mulher "biologicamente normais" . 

EM BARALHANDO FRONTEI RAS 

Ao Iongo deste capitulo, discuti a articula<;:ao que algumas teorias 
in ternas aos estudos de genero apresentaram para a rela<;:ao entre 
genero , corpo e sexualidade; apresentei os estudos queer e explicitei 
por que, ao defin i r  como obj etivo dessa investiga<;:ao a despato
logiza<;:ao da exper ienc ia  transexua l ,  deveria apo iar-me  em urn 
referencial te6rico que apontasse os processos constitutivos das iden
tidades fora de urn referente biol6gico, como no caso da teoria da 
perf9rmance; estabeleci uma interlocu<;:ao dessa teoria com a Teoria 
Praxiol6gica, considerando como ponto fundamental de un idade 
entre ambas as pdticas sociais referentes aos generos; e, util izando a 
teoria da performance, desenvolvi uma aproxima<;:ao com a posi<;:ao 
de autores que consideram os/as transexuais "reprodutores dos este
re6tipos de genero" . 
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Seguindo os caminhos empreendidos para construir os argumentos 
deste capitulo (do geral para uma analise mais focada) , urn ultimo 
movimento sera feito: urn pequeno exercicio que visa a apontar al
guns deslocamentos que a experiencia transexual propicia as normas 
de genero. 

DESLOCAMENTO 1 :  GtNERO E CORPO-SEXUADO 

"Sou umla homemlmulher, em um corpo equivocado. " 

A experiencia transexual caracteriza-se pelos deslocamentos. Quan
do se afirma: "sou urn/a homem/mulher em urn corpo equivocado" , 
esta se afirmando que o genero esra em disputa com o corpo-sexuado. 
A suposta correspondencia entre o nivel anatomico e o nivel cultu
ra l  nao e n c o n tra  respa ldo . Aqu i ,  depara m o - n o s  com toda  a 
plasticidade dos corpos: seios nao-lactantes ; uteros nao-procriativos; 
c l i toris que, mediante a uti l izas:ao de hormonios ,  crescem ate se 
transformarem em 6rgaos sexuais externos ; pr6statas que nao pro
duzem semen; vozes que mudam de tonalidade; barbas, bigodes e 
pelos que cobriam rostos e peitos inesperados . A plasticidade do 
corpo se revela. 

Reconhecer a existencia desse deslocamento, contudo, nao signifi
ca que todos/as os/as transexuais exijam as mesmas intervens:oes cirur
gicas. Muitos nao as querem, reivindicam, exclusivamente, mudans:as 
nos documentos. Nesses casos, a aparencia do genero identificado e 
obtida com o uso de hormonios, sil icone e maquiagem. A medida que 
nos aproximamos mais das narrativas dos/as transexuais, aumentam 
os niveis de deslocamentos e a plural idade interna a essa experiencia. 

DESLOCAMENTO I I :  GtNERO, SEXUALIDADE E CORPO-SEXUADO 

"Sou um/a homemlmulher em um corpo equivocado e meu desejo 
estd direcionado para pessoas do mesmo genero. " 

Segundo a norma de genero, a sexualidade normal e a heterossexual, 
prat icada por urn homem e urn a mulher "b iologicamente saos" . 
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Co nstru ir uma identidade que articule de forma diferenciada essas 
csfc ras consti tutivas do sujeito e por-se em posi<;:ao de conflito com 
as no rmas hegemonicas de genero . 

A suposi<;:ao impllcita que segue orientando a classifica<;:ao oficial 

de uma pessoa como transexual e a de uma mente aprisionada em 

um corpo , uma mente heterossexual. E inconcebivel, a partir dessa 
pcrspectiva, que urn corpo-sexuado homem se reconstrua como cor
po-sexuado mulher e que eleja como objeto de desejo uma mulher, 
pois uma mulher "de verdade" ja  nasce feita, e heterossexual , e s6 
ass im podera desempenhar seu principal papel: a matern idade. 

Tal concep<;:ao esra fundamentada no dimorfismo radical , segun
do o qua l  os p a p e i s  de genero ,  s exua l idade ,  s u bj e t i v i dade  e 
performatividades dos generos se apresentam colados uns aos outros 
e, quando existe qualquer nivel de deslocamento, o terapeuta tern 
de atuar no sentido de restabelecer a ordem. E esse mapa que forjara 
as bases fundamentais da transexualidade oficial . 

A normalidade esra identificada com a heterossexualidade. Para 
muitos psic6logos responsaveis em elaborar o relat6rio com o diag
n6s t i co ,  e i m p e n savel  que  pessoas fa<;:am a c i ru rg ia  de  t rans
geni tal iza<;:ao e se considerem lesbicas ou gays. 

Quando uma pessoa que ja vive o primeiro deslocamento (corpo 
e genero) escolhe como objeto de desej o  uma pessoa que tern o 
mesmo genero que o seu, produz-se urn outro deslocamento. A se
xualidade e a identidade de genero divergem das normas de genero . 
Embora sej a  mui to comum encontrar pessoas que constroem sua 
sexualidade e sua identidade de genero dessa forma, nao ha na l i te
ratura medica consultada referencias a esses casos. 

DESLOCAMENTO I l l :  DOS OLHARES 

"£ um homem ou uma mulher?" 

As transforma<;:6es reivindicadas por eles/elas estao localizadas em re
gioes do corpo que foram objeto de constantes invers6es discursivas, 
principalmente rel igiosas e cientificas. Seja interpretada como pecado 
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ou paralogia, essa experiencia p6e em duvida algumas das categorias 
fundadoras do pensamento e estruturadoras de nossos olhares sobre o 
mundo generificado. E nesse sentido que se pode observar sua capaci
dade ou potencial subversivo , uma vez que deslocam as no<;:6es de 
"real" (verdade) e "fictfcio" (mentira) . 0 corpo ja  nao e uma rota Se
gura para posicionar os sujeitos no mundo polarizado dos generos, e a 
realidade de genera se fragiliza .  0 corpo transexual poe essa verdade 
em urn labirinto. Ja nao sera possfvel ter urn jufzo sobre a anatomia 
que se sup6e estavel partindo da roupa que cobre e articula o corpo. 

Muitas vezes, o olhar do observador ja  nao e suficiente para condu
zi-lo com segurans:a no ato classificat6rio: a duvida se instala. Quan
do participavamos de urn programa de TV sobre transexualidade, 
observei os olhares dos convidados para os/as militantes do Grupo de 
Identidade de Genera e Transexualidade (GIGT) , de Valencia. To
dos que faziam parte desse grupo foram submetidos ao peso dos olha
res sobre seus corpos. Eram olhares fixos, agressivos, confusos, pene
trantes, perguntando-nos si lenciosamente: "Sera urn homem? Sera 
uma mulher? "  

0 trabalho de  campo permitiu-me vivenciar s i tua<;:6es que  reve
laram outras faces da experiencia transexual. Comentei com algu
mas transexuais se esse clima de inquisis:ao nao os incomodava: "Com 
o tempo, voce esquece. Nao da para mandar todo mundo a merda" 
(nota do diario de campo) . Aqueles que mantinham o olhar sobre os 
convidados do Colet ivo estavam seguros de sua autoridade. Seus 
olhares reabil itam as normas de generos, citando-as, incitando-nos. 

Pode-se analisar esse momento sob outra perspectiva. As catego
rias mascul ino/feminino como construfdas pelas normas de genera 
desestab il izando-se, comes:ando a falhar. Talvez seja aqui que se deva 
mudar a pergunta de "sera urn homem/mulher?" para "afinal ,  o que 
e urn homem e uma mulher?" .  

Quando tais categorias sao colocadas e m  dt'1vida, tambem s e  tor
nam confusas ou propiciam uma crise na ideia de uma identidade 
de genera fundamentada no corpo. 0 real e o irreal comes:am a se 
confundir. 0 "real" ,  aquilo que invocamos como o conhecimento 
natural izado do eu, e uma realidade que pode mudar. 
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CORPO E HIST6RIA 

A interpreta<;:ao de que existem dois corpos diferentes, radicalmente 
opostos, e de que as explica<;:6es para os comportamentos dos generos 
estao nesses corpos, foi uma verdade que, para se estabelecer e se tor
nar hegemonica, empreendeu uma !uta contra outra interpreta<;:ao 
sobre os corpos: o isomorfismo. Sugiro que a transexualidade esteja 
relacionada ao dimorfismo. Dessa forma, nao e possfvel citar essa ex
periencia para se referir a outros tipos de transito e de mobil idade 
entre os generos em outras culturas e em outros contextos hist6ricos. 
Ao se retirar o conteudo hist6rico dessa experiencia, apagam-se as 
cstrategias de poder que se articulam para determinar que a verdade 
ultima dos sujeitos esra em seu sexo. 

Este breve estudo hist6rico sobre o corpo centrar-se-a nas signifi
ca<;:6es que o modelo dim6rfico reserva a vagina, ao penis e aos seios, 
partes privilegiadas na defini<;:ao da verdade dos sexos. E em torno da 
rela<;:ao que as subj etividades estabelecem com essas partes corporais 
que a problematica transexual se localiza. Na segunda parte, farei uma 
aproxima<;:ao com a hist6ria de Herculine Barbin, que sera !ida como 
urn marco arbi trario anunciador de uma epoca em que a verdade 
t'dtima das condutas devera ser buscada no corpo. Nesse sentido, o 
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caso de Herculine Barbin sera interpretado como precursor da forma 
contemporanea do saber medico em interpretar os corpos e sua rela
<;:ao com a sexualidade e a identidade de genera. 

0 ALCANCE H I ST6RICO DA TRANSEXUALIDADE 

Scria correto afirmar que a experiencia transexual esteve presente em 
outros momentos da hist6ria ocidental e em outras sociedades? Uma 
primeira aproxima<;:ao com a bibl iografia sabre transexualidade po
deria indicar que houve muitos transexuais na hist6ria ,  afinal sao 
inumeros os casos de mulheres que se passaram por homens no 
Renascimento e ,  em menor quantidade, homens que se passaram 
por mulheres ou os relatos etnogra.ficos de experiencias de rompi
mento de fronteiras entre o masculino e o feminino em varias cultu
ras . Mas quais sao os indicado res que autorizam considera-los/as 
transexuais? 0 ana de 1 949,  quando a expressao "transexualismo" 
fo i u t i l i zada com 0 s i gn i ficado que  ! he  e a t r i b u fdo  con tem
poraneamente,  poderia ser considerado , entao, como o momenta 
em que, finalmente, descobriu-se e nomeou-se urn velho conflito de 
identidade de genera, representando uma evolu<;:ao da c iencia ,  a 
medida que o diferenciou da homossexual idade, da travestil idade e 
de outros tipos de "transtornos" ? 

Bullough ( 1 998) real izou varios estudos de casas hist6ricos que 
considerou exemplos de transexual idade. Para o autor, ainda que o 
termo s6 tenha aparecido em meados do seculo XX, e importante 
tentar enquadrar essa experiencia em uma perspectiva hist6 rica a 
mais longa passive! . Estudos antropol6gicos tambem vao ut i l izar 
"transexualidade" para se referir a experiencia de mobil idade e tran
sito entre os generos em outras culturas . 1 

1 Sobrc ernografias que u r i l izam "rranscxual idadc" para rcfcri r-se a experiencias de rdns i ro entre os 
gencros em cu lwras n5o ocidenrais ,  vcr Wikan ( 1 998) .  A aurora, em scu csrudo sabre homens que 
passam a vivcr como mulhercs na socicdadc Om.in , apropria-se do referencial  proposto pela 
psican�H isc c pelos te6ricos oficiais ocidcnrais da rranscxual idadc, sem problematizoi-lo. A socicdadc 
Om;in ,  d i feren te das sociedades ocidcnrais, aceira c reserva um espac;-o social para este rrfm s i to ,  
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Essa analise presentista' nao considera a especificidade h ist6rica 
da rransexualidade, fundamentada na medical izac;:ao da sexualida
dc,  que ocorreu no seculo XIX e que instituiu urn sistema de classi
flcac;:ao de condutas individuais baseadas no "sexo verdadeiro" . 

0 faro de haver relatos de pessoas que divergiam das normas 

estabelecidas para os generos , burlando-as das mais variadas formas, 
11ao permite considera-las como transexuais. As sociedades reservam 
lugares e/ou punic;:oes d iferentes daqueles hoj e des t inados as/aos 
rransexuais. 0 que antes era uma fraude - por exemplo, vestir-se com 
roupas nao-apropriadas a seu genero - ou urn indicador de uma dadiva 
divina, atualmente, na sociedade ocidental em que nos situamos, e 
sinroma de uma estrutura de personalidade desequilibrada. 0 olhar do 
especialista, com suas tecnicas de escuta, classificac;:ao e registro, substi
tui o padre, o juiz ou os tribunais populares, os quais eram os respon
saveis por avaliar as condutas dos chamados generos fraudulentos. 

Falar de transexualidade nos obriga a relaciona-la ao protagonismo 
que o saber medico assume na definic;:ao da verdade que se esconde 
nas " identidades transtornadas" . A escuta terapeutica subst i tu i  a 
confissao . 0 anormal, o abjeto, o transrornado , a aberrac;:ao da natu
reza e o psic6tico substituem o fraudulenro e o pecaminoso. 0 ter
mo "substituir" refere-se a urn movimento hist6rico de ressignificac;:ao 
para as expl icac;:oes das origens dos generos, assim como ao novo 
Iugar que os divergenres devem ocupar na sociedade. Os conflitos 
com as normas de genero sao vivenciados como problemas indivi
duais, como enfermidades ou anomalias, e sera nas filas dos hospi
tais e dos Cenrros de ldenridade de Genero que esses suje i tos busca
rao respostas aos seus conflitos, si lenciados , em razao do medo de 
serem considerados doentes. 0 hospital poe em movimento a cons
truc;:ao de corpos individual izados. 

i ncx is r indo qualqucr d iscussJ.o sobre in tcrvcn<;6cs ci rl1 rgicas. Poasa ( 1 998) segue o mcsmo cam inho 
L'm seu  escudo sabre a comun idadc fa'afafincs ,  enrrc os  samoanos, no senrido de n:io "desconfiar" das 
carcgorias c icndficas cbboradas em lllll derermi nado conrcxto pollr ico, h is r6rico c social c de apl ic<i
las co mo sc elas s im plesmentc descrcvesscm real idades. 

2 U ma anal ise presenr isra ,  segu ndo Bur ler  ( 1 993) , caracteriza-se pela un i versa l izacrao de uma sCric de 
p rcssuposros, independentcmenre das travas histOricas e cu l turais .  
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Quando se nega o conteudo hist6rico e cultural da experiencia 
t ransexua l , e scamote i am-se  ou secundar izam- se  as  e s t rateg ias  
discursivas que sustentam as  normas de genera . Os discursos que 
criam a transexual idade tern uma hist6ria que precede e condiciona 
seu usa contemporaneo . Nesse sentido, deve-se desnaturalizar a ideia 
presentista do sujeito como origem e proprietirio do que diz, loca
lizando suas as:oes em series de efeitos vinculantes que autorizam e/ 
ou interditam os discursos posslveis .  

Hausman ( 1 998 ) ,  negando a universalidade da transexualidade, 
destaca a importancia das tecnologias para se explicar a emergencia 
dessa experiencia. Segundo a autora, o desenvolvimento tecnol6gico 
tern o efeito de produzi r novas formas de os sujeitos se relacionarem 
com seus  corpos  e com suas emos:oes . A subj e t iv idade dos/as  
transexuais, segundo a autora, se  constr6i sob uma interas:ao esped
fica com as ideologias e as tecnologias e se cristaliza nas praticas de 
determinadas instituis:6es culturais, como a p rofissao medica . ' 

Ainda que eu esteja parcialmente de acordo quanta ao papel des
sa relas:ao na construs:ao das subjet iv idades dos i nd ivlduos que  
vivenciam confli tos com determinadas partes de seus corpos, ve-se 
que ha algumas condis:oes hist6ricas anteriores para que isso ocorra. 
Refiro-me ao processo hist6rico de naturalizas:ao dos generos, da 
genital izas:ao da sexualidade e das subjetividades que se dara me
d i an t e  uma  d i spu ta com a represen tas:ao do corpo  u n i co o u  
isom6rfico . Diante d e  afirmas:oes como: "Sou uma aberras:ao d a  na
tureza" ou " Eu nao me sentia nem homem nem mulher" ,  deve-se 
questionar o que leva o suj eito a sentir-se "anormal" ,  expressao tao 
comum nas narrativas dos/as transexuais, antes de procurarem urn 
consult6 rio .  

A transexualidade deve ser observada como urn dos mais recen
tes desdobramentos do disposi tivo da sexualidade, passando a se 

3 Parece-me <1ue a aurora se refcrc a "recnologia" no senrido de H�cn icas, de u rn  conheci mento apl icado 
�1  urn fim, cnquanro a compreensao de "recnologia" que comparr i lho esr;.i relacionada a urn conju n ro 
pol imorfo de discursos e pr<it icas que aruam no sentido de produzir efeiros n:uura l izan res nos corpos 
ou, mais precisamenre, com cfe iws protCticos, a parrir da matriz hererossexua l .  
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constituir como urn dispositivo espedfico, que se encontra em pie
no perfodo de operacional izac;:ao , com a organizac;:ao crescente de 
comiss6es ou proj etos vinculados a hospitais visando a "tratar" os 
"disf6ricos de genero" . 

Depois dessa breve exposic;:ao, retorno a questao inicial que a pro
vocou: como falar de transexualidade, por exemplo, na Renascenc;:a, 
epoca repleta de hist6rias de mulheres que se passavam por homens, 
quando o modelo de corpo era o isomorfismo? Nao seria uma con
tradic;:ao pensar a existencia de transexuais em contextos hist6 ricos 
nos quais os corpos eram lidos como continuos? 

A GEN ITALIZA<::AO DA SUBJ ETIVI DADE 

0 levantamento bibliogd.fico realizado por Laqueur (200 1 )  sobre a 
produc;:ao de textos que util izavam como fundamento argumentativo 
o imperio da biologia para explicar a ordem moral e determinar as 
diferenc;:as entre homens e mulheres, revelou a inexistencia de obras 
escri tas antes do seculo XVI I  que tivessem essas d iferenc;:as como 
temas. Textos que fizessem referencia a moral dos generos baseada 
nas diferenc;:as anatomicas e biol6gicas s6 comec;:aram a ser publ ica
dos no seculo XVII .  Ao Iongo dos seculos XVIII  e XIX, esse quadro 
muda substancialmente, quando "surgiram centenas, senao milha
res , desses trabalhos, nos quais as diferenc;:as sexuais foram articula
das nos seculos que se seguiram" (Laqueur, 200 1 :  1 92) . 

Para Foucault ( 1 98 5a) ,  entre os anos de 1 860- 1 870 ,  ha uma 
consideravel proliferac;:ao de discursos medicos que buscam provar 
que os comportamentos de todas as ordens e ,  principalmente ,  os 
sexuais tern sua origem na biologia dos corpos. A busca do sexo 
verdadeiro e da correc;:ao de poss{veis "disfarces" da natureza tam
bern esra em curso , embora apenas em meados do seculo XX isso se 
torne realidade , com as ci rurgias de "correc;:ao" das gen i tal ias dos 
hermafroditas. Assim,  a identificac;:ao das pervers6es e do verdadei
ro sexo dos hermafroditas seria uma tarefa para o olhar do especia
l i s ta ,  que consegu ir ia por fim as dt'tvidas sobre as ambigi.i idades 
das genitalias . E nesse intervalo de tempo ( 1 860- 1 870) , conforme 
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d i s cu t i re i  ad i an t e ,  que  uma parte cons idedvel  da  h is t6 r i a  de  
Herculine Barbin se desenvolvera., s ituando seu  drama no contexto 
da medical izac;:ao das condutas. 

0 medico Achille Chereau afirmou, em 1 844, que "s6 devido ao 
ovario e que a mulher e o  que e" (apud Laqueur, 200 1 :  2 1 3) ,  antes 
mesmo que qualquer evidencia cientffica "compravasse" a impor
tancia desse 6 rgao na vida da mulher, o que s6 iria acontecer quatro 
decadas depois ,  caindo por terra a tese de que a descoberta do 
dimorfismo sexual teria sido fruto da evoluc;:ao da ciencia .  Como 
disse Laqueur, quase tudo que se queira dizer sabre sexo ja  contem 
em si uma reivindicac;:ao sabre o genera.  

Muito antes ,  em 1 750 ,  uma epoca de redefinic;:oes politicas, so
ciais e economicas para a mulher francesa, o fil6sofo frances Diderat 
antecipou Chereau ao afirmar que 

{ . .] a mulher traz dentro de si um orgiio susceptive/ de terriveis 
espasmos, que dispoe de/a e que suscita em sua imaginapio 
fontasmas de todo tipo. E no delirio histerico que ela retorna ao 
passado, que se lanra no futuro, e que todas as epocas /he silo 
presentes. E do orgiio proprio do seu sexo que partem todas as suas 
idiias extraordindrias (Diderat, 1 99 1 :  1 23) . 

0 argumento que j ust ificava a exclusao das mulheres da vida 
publ ica baseava-se numa suposta fragilidade e na forte emotividade 
de seu cadter. Para que o novo contrato social fosse efetivado, foi 
necessaria estabelecer urn outra: o sexual . Sera este contrato, segun
do Pateman ( 1 993) , que ira buscar na ciencia os fundamentos para 
justificar tal exclusao, embora muitas das descobertas sabre o funcio
namento dos corpos , inclusive a dinamica repradutiva, fossem apa
recer apenas no final do seculo XIX. 

Os dois sexos foram inventados como urn novo fundamento para 
o genera. Conforme Laqueur, 
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em alguma epoca do seculo XVIJI, o sexo que nos conhecemos foi 
inventado. Os orgaos reprodutivos passaram de pontos 
paradigmdticos para mostrar hierarquias ressonantes atraves do 
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cosmo, ao Jundamento da diferenra incomensurdvel. Aristoteles e 
Galeno estavam errados ao afirmarem que os orgiios femininos 
eram uma forma menor dos 6rgiios masculinos e, consequente
mente, que a mulher era um homem menos perfeito (Laqueur, 
200 1 :  1 89) . 

Os discursos cientfficos sobre as diferenc;:as biol6gicas entre ho
mcns e mulheres, construidos como verdades i rrefutaveis ao Iongo 
dos seculos XVI I I  e XIX, foram antecedidos pela rediscussao do 
novo estatuto social da mulher. Por volta da segunda metade do 
seculo XVII I ,  as diferenc;:as anatomicas e fisiol6gicas visiveis entre os 
sexos nao cram consideradas , ate que se tornou polit icamente im
portante diferenciar, do ponto de vista biol6gico ,  homens e mulhe
res mediante o uso do discurso cientffico. Conforme sugeriu Costa, 

a ciencia veio avalizar o que a ideologia jd estabelecera. 0 sexo de 
fil6sofos e moralistas havia decretado a diferenra e a desigualdade 
entre homens e mulheres; a ciencia medica vai confirmar o bem
Jundado da pretensiio politica. A diferenra dos sexos vai estam
par-se nos corpos fimininos sobretudo a) na diferenra dos ossos; b) 
na diferenra dos nervos e c) na diferenra do prazer sexual 0 sexo 
vai investir os corpos diversiflcando-os segundo interesses culturais 
(Costa, 1 996: 84) . 

No isomorfismo (Costa, 1 996; Nunes, 2000; Martensen,  1 994) , 
existia urn unico corpo. 0 corpo da mulher era igual ao do homem, 
sendo a vagina urn penis invertido. A ideia central aqui e de conti
nuidade, C nao de oposic;:ao. 0 utero era 0 escroto feminino;  OS ova
rios, os testiculos; a vulva, urn prepucio; e a vagina, urn penis inver
tido . No Iugar desse modelo, foi construido o dimorfismo. Os cor
pos j ustificariam as desigualdades supostamente naturais entre ho
mens e mulheres .  

Era necessaria criar uma l inguagem dicotomizada para batizar 
os 6 rgaos mascu l inos e femin inos .  Ate meados do seculo XVI I ,  
util izavam-se nomes associados para designar o s  ovarios e o s  testf
culos .  A "vagina" ,  defin ida como "a bainha ou 6rgao concavo no 
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qual o pen t s  se encaJXa durante a rela<;:ao sexual e por  onde os  
bebes  nascem" (Laqueur, 200 1 :  1 99) , entrara na l inguagem me
dica europeia por volta de 1 700 .  Nessa defini<;:ao de "vagina" ,  os 
dois atributos que dao intel igib i l idade ao femin ino estao presen
tes : a heterossexualidade ("a bainha ou 6rgao concavo no qual 0 

penis se encaixa durante a rela<;:ao sexual") e a matern idade ("por 
onde os bebes nascem") . 

A l inguagem cientlfica e uma das mais refinadas tecnologias de 
produ<;:ao de corpos-sexuados, a medida que realiza o ato de nomear, 
de batizar, de dar vida, como se estivesse realizando uma tarefa des
critiva, neutra, natural izando-se.  

0 ventre da mulher, que era uma especie de falo negativo no 
isomorfismo,  passou,  em meados do seculo XVII I ,  a ser nomeado 
"utero" - urn 6rgao cujas fibras, nervos e vasculariza<;:ao ofereciam 
uma explica<;:ao e uma j ustificativa naturalista para a condi<;:ao social 
da mulher. 0 ovario , durante dois milenios ,  nao teve urn nome 
espedfico . Galeno referia-se a e le  com a mesma palavra que usava 
para os testlculos mascul inos, orcheis, deixando que o contexto escla
recesse o sexo ao qual ele se referia (Laqueur, 200 1 :  1 6) .  

Aos poucos, a l inguagem tornou-se dim6rfica. O s  significantes 
cristal izaram-se, fixaram-se OS significados . j a nao era possfvel en
tender o corpo como urn significado flutuante, como poderia ocor
rer no isomorfismo. As estru turas que eram consideradas comuns 
ao homem e a mulher - o esqueleto e o sistema nervoso - foram 
diferenciadas . 

Conforme apontou Costa ( 1 996) , em meados do seculo XIX, 
os manequins cientfficos do homem e da mulher j a  estavam pron
tos. De homem invertido , a mulher passou a ser o inverso do ho
mem. E aqui se opera uma inversao: os corpos-sexuados que foram 
inventados pelos interesses de genero ganharam o estatuto de fato 
or iginario .  

A !uta para a constru<;:ao de  uma leitura dos corpos baseada na 
d i fe r enc i a<;:ao radi cal  en tre  os  corpos - s exuados  se i m p 6 e  
hegemonicamente n o  seculo XIX, propiciando a emergencia d e  novas 
subjetividades e de novas identidades coletivas . 

1 1 6  



A REINVENc;Ao 00 CORPO: SEXUALIDADE E G£NERO NA EXPERI£NCIA TRANSEXUAL 

0 modelo segundo o qual homens e mulheres eram class ificados 

conforme urn grau de perfeic,:ao metafisica, conforme seu calor vital, 

ao Iongo de urn eixo cuja causa final era o mascul ino, deu Iugar, no 
final do seculo XVIII ,  a urn novo modelo de dimorfismo radical , de 
d i verge n c i a  b i o l og i c a .  Uma a n a t o m i a  e u m a  fi s i o l og i a  d e  

incomensurabil idade substi tuiram uma metafisica d e  hierarquia na 
representac,:ao da mulher em relac,:ao ao homem. 

No isomorfismo,  o homem e o reference, pois possui a energia 
necessaria para gerar a vida, enquanto a mulher, por ser menos quente 
- ou urn homem imperfeito -, guardaria a semente produzida pelo 
calor mascul ino.  No isomorfismo, o corpo e representado em ter
mos de continuidade e a diferenc,:a, em termos de graus . 

Os escudos historicos de Laqueur tiveram como objetivo apontar 
que o sexo no i somorfismo era urn fundamento i nsegu ro para 
posicionar os sujei tos na ordem social e que as mudanc,:as corporeas 
podiam fazer o corpo passar faci lmente de uma categoria j uridica 
(feminina) para outra (masculina) . 

Na Renascenc,:a, a questao dos hermafroditas, por exemplo, era 
j ur idicamente anal isada segundo a perspectiva de genero . Nao se 
tratava de saber a qual sexo pertenciam realmente. Segundo Laqueur, 
"os magistrados estavam mais preocupados com a manutenc,:ao das 
claras frontei ras sociais ,  o que hoje chamamos de genero, do que 
com urn a realidade corporea" (200 1 :  86) .  

Para Foucault ( 1 98 5  e 200 1 ) ,  o clever dos hermafrodi tas d e  te
rem urn unico sexo, sendo obrigados a assumir todas as obrigac,:6es 
vinculadas a este, e urn faro recente, pois durante seculos admitiu
se a presenc,:a dos dois sexos . 0 sexo que se atribuia no nascimento 
era decidido pelo pai ou pelo padrinho. Na idade adulta, quando se 
aproximava o momento de se casar, o hermafrodita poderia decidir 
por si mesmo se queria continuar no sexo que !he haviam atribuido 
ou se preferia o outro. A unica condic,:ao era que nao mudasse mais, 
pois poderia ser penal izado, sob acusac,:ao de sodomia. Foram essas 
rnudanc,:as que acarretaram a maioria das condenac,:6es dos hermafroditas 
durante a !dade Media e o Renascimento. A posic,:ao j u ridica dos 
hermafroditas mudara radicalmente com o estabelecimento de que a 
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verdade das condutas deve ser buscada no sexo , sem ambigi.i idades 
ou confus6es. 

Para Laqueur, a interpreta<;:ao de Foucault  sabre a mobil idade 
dos generos na Renascen<;:a e excessivamente idealizada. No entan
to , ele reconhece que as mudan<;:as de genera eram muito mais co
muns do que se pode imaginar nos dias atuais . Hist6rias como as de 
Marie-Germain,  a menina que virou menino, eram comuns na Re
nascen<;:a e contrastam com a hist6ria de Hercul ine Barbin ( 1 838-
1 868) ,  caso que  discutirei mais adiante como exemplo da  legit imi
dade que o dispositivo da sexualidade assume na defin i<;:ao de sexuali
dades e condutas normais e patol6gicas . 

0 medico frances Ambroise Pare ( 1 509 - 1 5 90) , c i rurgiao de 
varios reis ,  j ulgava que nao havia nada de extraordinario no fato de 
uma menina virar urn menino e relatou casas, entre eles o de Marie
que-vi rou-Germain .  Segundo Pare , Germain Garn ier  trabalhava 
no sequito do rei quando ele o conheceu. Ate os 1 5  anos ,  viveu 
como menina .  Na puberdade, a menina fez urn movimento rap i
do e violento ao saltar por uma vala quando corria atras de porcos 
e, nesse mesmo instante ,  a gen i tal ia mascul ina  rompeu os l iga
mentos que ate entao a prendiam. 0 caso mobil izou a cidade e as 
autoridades locais, que, em assembleia, decidi ram que Marie pas
saria a se chamar Germain e que estava apto a desenvolver as ativi
dades mascu l i nas .  

Essa mudan<;:a era natural, segundo Pare, uma vez que "as mulhe
res tern tanta coisa oculta dentro do corpo quanta os homens tern do 
!ado de fora; a unica diferen<;:a e que elas nao tern tanto calor, nem 
capacidade de empurrar para fora o que a frieza de seu temperamento 
mantem preso em seu interior" (Pare apud Laqueur, 200 1 :  1 26) . 
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0 anatomista Estienne, seguidor de  Galena, afirma: 

0 que estd dentro da mulher estd para fora nos homens; 0 que e 0 

prepucio nos homens e a parte pudenda da mulher. Pois, diz 
Galena, o que se ve como uma especie de abertura na entrada da 
vulva nas mulheres, na verdade, encontra-se no prepucio da parte 
pudenda masculina. . .  Nos chamamos de garganta do ventre o 
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que e a fonda do penis masculino; e quase como. . .  a pequena 

cobertura da vulva, que aparece como um excrescencia circular na 
genitalia masculina (Galeno apud Laqueur, 200 1 :  1 68-69) . 

Para OS medicos da Renascens:a, havia urn sexo unico e pelo me-
nos dois sexos sociais com direitos e obrigas:oes distin tos .  0 sexo 
biol6gico , que se usa como base e referencia para a construs:ao dos 
generos contemporaneamente, inexistia. 0 penis, por exemplo, era 
urn s imbolo de status e nao urn s inal de alguma outra essencia 
ontol6gica profundamente arraigada, ou seja ,  o sexo real . 

Os escudos hist6ricos de Laqueur tiveram como objetivo apontar 

que o sexo deve ser compreendido como epifenomeno no pensa
mento pre- i luminista, enquanto o genera, que consideramos como 
cat ego ria cultural , era o primario ou o "real" .  

Friedli ( 1 999) del imitou seus escudos ao  seculo XVII I  e resga
tou inumeros casos de mulheres que se passavam por homens,  faro 
in terpretado pela aurora como uma resistencia aos novos papeis de 
mae e de esposa que lhes estavam sendo imputados . E interessante 
observar que, no caso de Marie, os verbos sao "tornar-se" , "vi rar" ; 
j a  nos casos relatados por Friedl i ,  fala-se em "passar por" ,  ou seja ,  
em uma clara influencia do discurso do sexo verdadeiro.  0 caso de  
Hercul ine Barb in  s i tua-se em urn contexto no qua l  o disposi tivo 
da sexualidade ja estava em pleno funcionamento e ,  como desdo
bramento, a medical izas:ao das sexualidades. Em meados do seCLI
lo XIX, ja nao e possivel "virar" ' "tornar-se" ou "passar" . To do su
j e ito tern U ffi  sexo e a tarefa da ciencia e desfazer OS "disfarces" da 
natu reza e determinar  o sexo verdadeiro a part i r  de urn exame 
minucioso do corpo . 

Como estao sendo discutidas as ressign ificas:oes dos corpos e as 
disputas de saberes, antes de entrar no estudo do caso de Herculine, 
farei uma breve exposis:ao das ress ignificas:oes dos seios ,  parte do 
corpo femin ino que desperta desejos nas transexuais femin inas e 
abj es:ao nos transexuais mascul inos. 
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OS SEIOS LACTANTES 

0 corpo feminino, principalmente os seios, foi alvo de uma intensa 
ress ignificas:ao no seculo XVI I I .  Tradicionalmente, os seios ocupa
ram uma posi<;ao destacada na representa<;ao do feminino no mun
do moderno , seja como lcone da beleza feminina no mundo grego 
(pequenos, firmes e hemisfericos) , seja como slmbolo da luxuria das 
bruxas (murchos e alongados) . 

Em 1 75 8 ,  Lineu, cientista que criou a taxonomia moderna das 
especies, introduziu o termo Mammalia para distinguir a classe de 
animais que englobava humanos, chipanzes, ungulados, p reguis:as , 
peixes-boi, elefantes, morcegos e todos os outros seres dotados de pe
los, tres ossos no ouvido e urn coras:ao de quatro camaras. Ao eleger o 
termo Mammalia para a classificas:ao dos seres humanos, Lineu se 
contrap6e a classifica<;ao de AristoteJes, que posicionava OS humanos 
na classe dos "quadrupedes" . Mas por que os seios? Quais as motiva
<;6es que levaram Lineu a eleger Mammalia, destacando uma caracte
dstica associada principalmente a femea e aos 6rgaos reprodutivos, no 
estabelecimento do Iugar dos seres humanos na natureza? 

Para a historiadora Schiebinger ( 1 997) , e necessaria contar o outro 
!ado da hist6ria, ou recontar a hist6ria com urn olhar generificado. A 
nomenclatura e igualmente hist6rica, surgindo a partir de circuns
dncias, contextos e conflitos espedficos, e deve-se perguntar o por
que de certo termo ter sido cunhado, estabelecido e naturalizado. 

Lineu nao foi exclusivamente urn cientista consagrado a tarefa 
das classificas:oes infindaveis; esteve envolvido pessoalmente nas cam
panhas real izadas pelo Estado frances contra as amas-de-leite e em 
defesa do aleitamento materno. Essas campanhas articulavam-se com 
os real inhamentos pol iticos que redefiniriam o Iugar apropriado para 
a mulher, o mundo domestico, util izando como eixo argumentativo 
a estrutura natural de seu corpo. Ja nao se trata do seio da vi rgem ou 
o da bruxa, mas o da mulher lactante, em urn momento hist6rico 
em que os medicos e os pol iticos comes:avam a enaltecer as qualida
des do Ieite materno. 

A visao cientlfica de Lineu surgiu sintonizada com importantes 
correntes pollticas do seculo XVI I I  - a reestruturas:ao da assistencia 
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as c ria ns:as e as vidas das mulheres co mo maes e esposas' 
e a fascina

s:ao dos europeus pelo seio femin ino forneceram as condis:oes para a 

inovas:ao de Lin e u .  

S i m u l tanea m e n t e  ao termo Mammalia, Li neu in troduziu o ter

m o Homo sapiens. Para Schiebinger ( 1 997) , a escolha do termo sapiens 
c s ign ificativa. 0 ho m e m ,  tradicionalmente, e diferenciado dos an i

m a is po r  sua razao ,  sendo ,  inclus ive, class ificado no m u ndo medie

val c o m o  animal rationale. Ass im ,  na term i nologia de Li n e u ,  u m a  

caracte ds t ica fe m i n i n a  (as mamas lactan tes) l iga o s  h u m a n o s  aos 

s e res b rutos,  e nqu a n to uma caracteds tica tradicio n alm e n te mascu

l i na (a razao) os separa do mundo da natureza . 

A discussao sobre o aleitamento materno pode ser inserida de n 

tro de u rn  movimento mais amplo ,  que, segu ndo Foucault ( 1 985 ) ,  
seria n o tado a o  Io ngo do seculo XVIII e que s e  consubstanciaria em 

urn qu adro de grandes conj u n to s  estrategicos qu e  de s e n vo lveram 

dispos itivos espedficos de saber e de poder: a histerizas:ao do corpo 

da m ulhe r, a pedagogizas:ao do sexo da crianya ,  a s o cial izas:ao das 

condutas de procrias:ao e a psiqu iatrizas:ao do praze r pe rverso. 

Os dis c u rsos de Li n e u  eram vol tados para a de nun cia do s  males 

qu e  o Ie i te estranho causaria a crians:a ,  com a tra n s m issao de do e n 

<;:as , e m ais :  o ca d.ter da cria ns:a de classe al ta pode ria fac i l m e n te 

s e r  c o r r o mpido pe lo Ie i te das amas de cla s s e  i n fe rio r. Em 1 752 ,  
Lineu fez u rn  pro nunciamento contra a barbarie das mulheres que nao 
amamen tavam seus filhos, afirmando que elas deveriam gu iar-se pelo 

exemplo dos animais ,  que, espontaneamente, oferecem s uas mamas a 

seus filhotes. 

A pro l iferas:ao de textos sobre a importan cia dos se ios lactan tes 

como ide n tificado res da condis:ao fem in ina desloca-se do tema po 

pulas:ao e passa a t e r  autonomia. Se no seculo XVIII OS seios lactantes 

m o r ivam urn c o nj u n to de discursos que t e n t a m  legi t i m a r-se n a s  

s u bj etividades enquanto verdades, o seculo XIX o le c o m o  m ais u m a  

4 Em llln pronunciamento real izado em 1 793.  par  ocasiao do pr imeiro an ivcrs3.rio da RepUblica 
hancesa ,  Pierre-Gaspard Chaumeue, um importanre l ider, afi rma: " Desde quando e decenre que as 
l l l u l heres deserrem dos zelosos cuidados de seus lares e da a l imenrac;ao de seus fi lhos, v indo aos l ugares 
pl1b l icos para ouvir  discursos nas galerias e no senado? Foi aos homens que a natureza confiou as 
cu idados domesticos? Deu-nos ela seios para nutr i r  nossas crian<;as?" (apud Shieb i nger, 1 997:  225) .  
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prava do dimorfismo dos corpos. Os seios como sfmbolo da mater
nidade; a maternidade como destino de todas as mulheres. 

Uma complexa rede de argumentos (morais e cientfficos) e inte
resses (de Estado , de genera, de classes e religiosos) embaralha-se 
para refon;:ar urn movimento mais amplo: ser mulher e ser mae, e e 
a parti r dessa atribui<;:ao natural que a sociedade devera atribuir-lhe 
suas fun<;:6es, ou seja ,  os seios serao uma das pravas incontestes de 
que uma muJher e diferente de U ffi  homem e OS seios (lactantes) sao 
sfmbolos da pureza materna. 

Esses discursos tern urn efe i to protetico : p roduz os se ios-ma
ternos ,  dentro de urn proj eto mais amplo de fabrica<;:ao dos cor
pos-sexuados ( corpo-homem/ corpo-mulher) . E necessaria pensar 
a constru<;:ao dos corpos-sexuados como p roduto de uma tecno
logia biopolftica, como urn sistema complexo de estruturas regu
ladoras que controlam a rela<;:ao entre os corpos, as subj etividades 
e os desejos .  

A hist6ria da amamenta<;:ao e da valoriza<;:ao do seio lactante e mais 
urn capitulo da !uta pela hegemonia do modelo dos dois sexos . Em
bora tenha ocorrido urn esquadrinhamento cientffico dos corpos com 
o objetivo de pravar que nao ha nada que ligue a mulher e o homem, 
enfatizei aqui as mudan<;:as dos olhares sobre os 6rgaos repradutivos, 
uma vez que serao principalmente essas partes do corpo que marcarao 
os conflitos daqueles que vivem a experiencia transexual . 

Os efeitos dessas verdades interiorizadas fazem com que se tente 
agir de acordo com aquilo que se supoe natural . E a pressuposi<;:ao 
de uma natureza agindo sobre as condutas que ira organizar as sub
jetividades , de forma que se tentam repraduzir a<;:6es que sej am as 
mais "naturais" . No entanto, a existencia de suje i tos que nao agem 
de acordo com as expectativas do dimorfismo nos leva a pensar nas 
fissuras das normas de genera e que suas verdades nao alcan<;:am 
uma efidcia total .  

Urn dos desdobramentos foi a emergencia de subjetividades que 
nao se reconhecem como pertencentes ao genera que suas genitalias 
lhes atribuem: os/as transexuais .  Para os transexuais mascul inos ,  a 
parte do seu corpo que mais lhes causa problemas e repulsa sao os 
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sc ios , pois os denunciam como uma "farsa" de homem. A mesma 

p reocupa<;:ao tern as transexuais femininas com rela<;:ao ao penis . 
Os discursos das/os transexuais revelam, entre outros aspectos, a 

cfidcia do processo de interioriza<;:ao de urn discurso assumido como 
vcrdade , o que lhes provoca sofrimentos, uma vez que interpretam 
suas dores como problema individual . No entanto, e contraditoria
mcnte, esses sentimentos tambem revelam os l imites discursivos do 
m odc lo  d i mo rfi co .  Para os/as  t ransexua i s ,  esses  confl i to s  sao 
inexpl idveis e muitos/as dizem que alimentam a esperan<;:a de que 
algum dia se descobrira uma causa biol6gica para explicar suas con
dutas . Quais as praticas que levam o sujeito a se perceber e a se pensar 
como urn "anormal" ,  uma "aberra<;:ao" , sem direito a existencia? 

"Eu so queria ser uma pessoa normal" ,  "Ja me senti uma aberra
<;:ao" , "Quero an dar na rua de maos dadas com minha mulher, como 
uma pessoa normal" . Estas sao narrativas de sujeitos que interiorizaram 
cstas verdades. Nao se trata de construir urn/a transexual vltima, mas 
de se perguntar 0 que significa ser "uma pessoa normal" ,  0 que e "ser 
normal" ,  quais os mecanismos e os criterios para se definir, classificar, 
catalogar alguem como normal ou anormal? 

QUAL E 0 SEXO VERDADEI RO DE H ERCULI N E? 

0 livro Question medico-legale de f 'identite dans les rapports avec les vices 
de conformation des organes sexuales, do medico-legista frances Ambroise 
Tardieu, publicado em 1 87 4,  objetivava fundamentar sua tese sobre 
a origem biologica das condutas. Para o autor, o comportamento e 
irrelevante na determina<;:ao do verdadeiro sexo. A questao do sexo e 
biol6gica, pura e simples: trata-se de "uma pura questao de faro, que 
pode e deve ser solucionada pelo exame anatomico e fisiol6gico da 
pessoa em questao" (Tardieu apud Foucault, 1 983 :  1 1  0) . 

Nesse l ivro, Tardieu apresenta o caso de Hercul ine  Barb in 5  e 
publica seu diario para refor<;:ar sua tese sobre os danos que se podem 

5 A au tobiografia de Hcrcu l ine  fo i apropriada par Tardicu c ficou csquccida du rante m u i ro tempo, are 
scr rccupcrada por Foucau l t ,  em 1 978 .  No enranto, sO se consegu i u  ter accsso a uma parte de suas 
mcm<l r i a s ,  po i s  · r�ud ieu nao a publ icou wralmente. Foucau l t  organ izou o l i vro sabre a h i sr6ria de 
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causar a uma pessoa quando nao se define com exatidao o sexo. Para 
ele ,  o caso de Hercul ine deve ser tornado como urn exemplo da 
gravidade das conseqi.iencias individuais e sociais que podem ter 
uma constatac;:ao errada do sexo da crianc;:a que acaba de nascer. Se
gundo ele, a ciencia viria para desfazer o "disfarce" da natureza, que 
apresenta os 6rgaos genitais com uma aparencia ambfgua e confusa. 

{ . .  } niio pode suportar a existencia miserdvel que seu novo sexo 
incompleto lhe impos. Certamente, nesse caso, as aparencias do 
sexo fiminino foram levadas as ultimas conseqiiencias, mas, 
apesar disso, a ciencia e a justira foram obrigadas a reconhecer o 
erro e a devolver esse jovem rapaz a seu sexo verdadeiro (Tardieu 
apud Foucault, 1 983 :  1 1 4) . 

Herculine viveu como mulher ate os 2 1  anos. Depois de alguns 
exames , concluiu-se que havia sido batizada com o sexo errado .  
Quando o caso tornou-se publico em sua pequena cidade do interior 
da Franc;:a, a imprensa noticiou como se fora urn acontecimento co
mum.  Segundo urn jornal , este era urn desses casos de aparencia 
enganosa do sexo (Foucault, 1 983) . 

Hercul ine foi educada em colegios de frei ras. Aos 20 anos, des
cobriu que tinha uma ma-formac;:ao das genitalias .  Os exames medi
cos conclufram que a predominancia da genitalia e algumas caracte
dsticas secundarias faziam dela,  sem duvida, urn homem . Quase 
toda a narrativa do seu diario e dedicada a epoca em que viveu como 
mulher e entre as mulheres . A segunda parte, no entanto, comec;:a 
com urn alerta: 

Acho que jd disse tudo a respeito dessa fose da minha existencia em 
que pertencia ao sexo fiminino. Estes foram os dias filizes de uma 

Hcrcu l ine  em duas panes: a pr imeira e composra por suas memOrias; a segunda,  por documen ros 
produ7.idos pelos medicos que a cxami naram (dois pareceres medicos, um dcles cscriro pelo 
rcsponso.ivcl pela aur6psia de Hercu l ine) ,  marCrias jornal lsr icas e documenros d iversos sobrc a v ida de 
H ercu l ine .  Na rraduyao para a l ingua inglesa, Foucauh publ icou pela pr imeira vez uma apresen rayao 
do l i vro. A publ ica�ao desse dossie faz pane de um programa h istorico levado a cabo por Foucau l t .  
que visava a aponrar  os mecan ismos genea!Ogicos da consrrw;:ao da sexual idade ociden ml .  
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vida consagrada ao abandono e ao frio isolamento. Oh, meu 
Deus, que destino o meu! Mas o desejaste assim, e eu me calo 
(Barbin apud Foucault, 1 983 :  1 00) . 

A urdidura do enredo prepara o leitor para urn fim proximo e 
migico,  o que contrasta com a alegria com que narra a epoca em que 
vivia entre as mulheres e seus amores. A cronologia nao parece ser o 
mais importance. Quando escrevia suas memorias, j a  estava Ionge 
de casa, morava em Paris e vivenciava sua condic;:ao masculina com 
grande sofrimento.  Hercul ine comec;:ou a escrever suas memorias 
aos 25  anos; tn�s anos depois, iria suicidar-se. 

Sua identidade, construfda e vivenciada como feminina ,  estava 
fragmentada; ela nao conseguia urn Iugar no mundo onde posicionar
se. Ass im, parece que narrar e urn exerdcio catartico. As noites que 
passou com Sara sao recordadas com alegria. Foi urn ano de encon
tros clandestinos. Sara era a filha da dona do Instituto de Ensino so 
para meninas onde Herculine comec;:ou a trabalhar aos 1 9  anos como 
auxiliar de professora e do qual se tornaria diretora. 

Nas pottcas paginas finais, encontramos Hercul ine deprimida e 
so. A narrativa se torna mais tensa. 0 desespero e a revolta por sua 
condic;:ao marcavam sua escrita. 

E agora so! . . .  so . . .  para sempre! Abandonado, banido do meio de 
meus irmiios! Eh! Mas o que estou dizendo? Serd que tenho o 
direito de chamd-los de irmiios? Niio, niio tenho. Sou so! De 
minha chegada a Paris data uma nova fose de minha dupla e 
estranha existencia. Criado durante vinte anos entre moras, foi 
primeiramente camareira. Aos 16 anos, entrei na qualidade de 
aluna-professora para a escola normal de [. . .} Aos 19, tirei meu 
diploma de professora; alguns meses depois, dirigia um internato 
renomado na drea administrativa de [. . .}; sai de ld aos 21 anos, 
durante o mes de abrif (Barbin apud Foucault, 1 983 :  1 1 0) . 

6 H ercu l ine  usa algumas vezes o genero gramarical fem in ino,  ourras o mascu l ino para referi r-se a s i  
mcsma .  
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A lei tura de suas memonas leva-me a conclu i r  que Hercul ine ,  
quando foi consultada pelo medico pela pr imeira vez ,  nao t inha 
consciencia de sua condic;:ao de hermafrodita. Herculine sempre es
teve em ambientes religiosos s6 para meninas, onde as diferenc;:as 
anatomicas e sexuais eram invisibilizadas. Quando procurou o me
dico, foi para encontrar explicac;:6es para as dores que sentia no ab
domen . Segundo ela, 

as respostas que eu dava as suas perguntas eram para ele 
enigmdticas, ao inves de esclarecedoras. Mas ele continuava a 
perguntar. Sabemos que, diante da doenr;a, um medico goza de 
certos privilegios que ninguem pensa em contestar. Mas eu o ouvia 
suspirar, como se niio estivesse satisjeito com seu exame. A senhora 
P. . .  estava ld, esperando uma resposta (Barbin apud Foucault, 
1 983 :  82) .  

Hercul ine  s6 procurou aj uda medica devido as  ins istencias de  
Sara; no entanto, a confissao do seu amor por  Sara ao padre da  cida
de fo i iniciativa sua. Depois dessa confissao , sua vida e a de Sara 
passaram a ser controladas por algumas alunas, a pedido do padre. 

Passando ferias na casa da mae, Hercul ine procurou outra vez 
urn padre que a conhecia ha anos. Este foi categ6rico: ela nao pode
ria mais viver entre as meninas. Mas o que Herculine contou? Que 
era hermafrodita? Que tinha uma vagina curta e urn clitoris que se 
inchava e poderia chegar a medir  cinco centimetros? Em nenhum 
momento de sua narrativa ela se nomeou ou se identificou como 
"hermafrodita" ou qualquer outra classificac;:ao medica. Ela s6 teria 
contato com esse mundo das classificac;:6es e dos exames detalhados 
alguns meses depois dessa confissao . 

0 dilema de Herculine era como poderia amar uma mulher. A 
culpa a perseguia .  Em nenhum momento ela disse: "Eu quero ser 
urn homem, eu me sinto como urn homem. "  
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mundo e torne-se uma religiosa, mas nlio revele a ninguem a 
confisslio que me ftz, pois um convento de mulheres nlio a 
admitiria. Essa e a unica saida que eu vejo, e creia-me, aceite-a 
(Barbin apud Foucault, 1 983 :  62) . 

Apos os exames medicos, essa alternativa ja  nao t inha sentido. 

Urn exame medico "comprovou que Herculine foi registrado com o 
sexo errado" (Tardieu apud Foucault, 1 983 :  1 1 1 ) e que deveria as
sumir todos os papeis do novo sexo. 

Hercul ine nao t inha nenhum conflito com sua identidade de 
genero . Seus conflitos localizavam-se na sexualidade. Ela, uma mu
lher, amando outra mulher. A ciencia veio provar que ela estava equi
vocada: ela era urn homem que amava uma mulher e que, portanto, 
deveria desempenhar todas as performances de acordo com o seu 
sexo predominance, o masculino. Ao decidir nesta dire<;:ao, o saber 
medico afirmou que estava descrevendo uma situa<;:ao , quando, na 
verdade, em defesa da heteronormatividade, estava criando uma nova 
si tua<;:ao . 

Ao total, foram tres exames, o primeiro, realizado na casa da mae 
de Sara . Nesse exame,  o medico nao !he fez nenhum comentario ,  
entao nao se sabe o que e le  v iu e concluiu;  o segundo e o terceiro 
med i co s  chegaram as mesmas  conc lu s6e s :  e ra u rn  caso  d e  
hermafroditismo. 0 segundo medico e persuasivo e categorico e m  
seu objetivo d e  obter informa<;:6es d a  paciente. 

{ . .} aqui voce nlio deve ver em mim apenas o medico, mas tambem 
o conftssor. Se tenho necessidade de ver, tenho tambem de saber. 0 
momenta e grave, muito mais do que voce imagina, talvez. Terei 
que prestar declara�ifes precisas a seu respeito, primeiramente ao 
monsenhor, e em seguida a lei, que sem duvida me chamard como 
testemunha (Barbin apud Foucault, 1 985 :  92) . 

Quando 0 medico diz aqui voce nlio deve ver em mim apenas 0 

medico, mas tambem o conftssor, antecipa o que viria a ser uma real i
dade no seculo XX, quando o saber medico, principalmente a psi
canalise, se estabelece como o legitimo ouvinte das duvidas e das 
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dores dos sujeitos. Conforme apontou Foucault, a tradis;ao de extor
quir confiss6es sexuais em forma de ciencia "atraves de uma codificas;ao 
do 'fazer falar' , combinando o exame com a confissao , a narras;ao de 
si mesmo com o desenrolar de urn conjunto de sinais e de s intomas 
decifraveis" (Foucault, 1 983 :  65 ) ,  fundamentou-se em torno de duas 
ideias: no poder da confissao em torno do sexo e de que e nosso sexo 
que contem a verdade de nos mesmos. 

No caso de Hercul ine, ha uma trfade discursiva articulada e ope
cando no senrido de buscar a verdade do sexo e estabelecer seus 
l imites: 0 rel igioso, 0 medico e 0 legal . 

Nesse momenta historico, ja nao era posslvel se "passar" por ou
tra genera ,  como as mulheres disfars;adas do seculo XVII I ;  tampouco 
uma pessoa que nasceu com urn sexo poderia tornar-se de outra, 
como o do pequeno Marie-Germain ,  sem correr o risco de ser con
siderado doente. 0 dispositivo da sexual idade estava em pleno pra
cesso de operacional izas;ao. Apos o exame, o medico afirma: 

{ . .  } Niio sei o que o monsenhor vai decidir, mas duvido que ele 
perm ita que voce retorne a L. . .  Esse !ado de sua vida estd perdido, 
pois que sua situaciio niio seria tolerdvel. 0 que rea/mente me 
causa espanto e que 0 meu conftade de L. . . , sabendo 0 que voce e, 
tenha se comprometido ao ponto de deixd-la ficar ld por tanto 
tempo. Quanto a senhora P. . .  , sua ingenuidade niio se explica 
(Barbin apud Foucault, 1 983 :  76) . 

A partir desse momenta, a vida de Herculine ja nao lhe pecten
cia. Sua identidade de genera e a relas;ao que estabelece com seu 
corpo nao sao, a prindpio, marcadas por conflitos. Ha uma unica 
passagem em que se diz desconfortavel por nao ter a mesma frescura 
e a gracios idade que suas colegas , porem esta questao nao e urn 
ponto forte em suas narrativas. 

Sugira urn pequeno exerdcio de deslocamento para o caso de 
Hercul ine .  

Primeira deslocamento: a rela<j:iio entre genera e corpo. Diante dos 
dados fornecidos pela propria aurora, pode-se concluir  que, se fos
se posslvel ,  ela in terferir ia em seu corpo para refors;ar os s ignos 
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idcn tificados como femininos, o que pravocaria uma contradi<;:ao com 
a decisao dos medicos, que passariam a considera-la uma transexuaU 

Segundo deslocamento:  corpo, genera e sexual idade .  Alem de 

rransexual , Herculine seria lesbica. 0 saber medico define: "Voce e 
u rn homem. " Hercul ine ,  d iscordando desse parecer, poderia afir

mar que construiria urn corpo com signos identificados como femi

n inos e que continuaria vivenciando seu desejo pelas mulheres. 
Tercei ro deslocamento:  a sexualidade e o genera . Suponhamos 

que, ao COntrario do decidido, O S  medicos considerassem que a pre
dominancia de suas caracterlsticas morfologicas a qualificaria como 
mulher, ou seja ,  seria uma mulher que desempenha as performances 
femininas, num corpo feminino,  e que teria desejo por mulheres. 
Tambem estarlamos diante de uma mulher lesbica. 

Os exerdcios poderiam continuar. Nesse jogo de combina<;:6es ar
bitrarias, estOU sugerindo que OS medicos, ao examina-Ja (os dois uiti
mos, diferentemente do primeira) , ja sabiam de seu envolvimento 
amoraso com Sara. A leitura do caso me leva a pensar que o determinante 
na produ�ao de seus pareceres foi a defesa da heterassexualidade, mes
mo sabendo que custaria muito a Herculine adaptar-se as performances 
que sua nova condi<;:io de genera !he impunha. 

0 caso de Hercul ine  assume, entao , para os prop6sitos deste 
capitulo ,  urn papel demarcador: ele e interpretado como urn marco 
definidor entre duas formas de interpretar o corpo. Conforme Butler 
( 1 999) , as conven<;:6es l inguisticas que praduzem seres com genera 
intel igiveis (homem/mulher) esbarram nos pr6prios l imites do sis
tema binario diante de seres como Herculine, porque pravocam uma 
quebra na continuidade causal entre sexo/genera/desejo .  Mas o olhar 
do especialista e preparado para desfazer O S  "disfarces da natureza" , 
para por ordem, retirar 0 carater ambiguo . 

As tesouras simbolicas do poder medico continuam sua opera<;:ao 
para a p rodu<;:ao de corpos dimorficos ,  sem ambiguidades .  E o 

1 l:: i m porranre lembrar que esrou rrarando o caso de H ercul ine ,  por urn lado, como urn marco 
.lrb i rd.rio da medical izac;5.o das condutas e de urn momenta hist6rico, no qual o d imorfismo j oi era 
o nwdelo hegemOnico para a i n rerprerac;ao dos corpos e,  por outro, como precursor da experi€:ncia 
! ranst:xual no que se refere a rela<J50 com 0 poder medico. 
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trabalho de assepsia dos generos real izado no espac;o legi timado pela 
modernidade, o espac;o hospi talar, que se intensifica no seculo XX, 
principalmente no que se refere aos hermafroditas e as/aos transexuais. 

Se an tes de tomar conhecimento de que era urn hermafrodita a 
dcscont inu idadc estava localizada entre sexo e performances ,  de
pois ,  produz-se outro nfvel : uma descont inuidade anatomica, que 
nao poss ib i l i tava a Hercul ine  trans i tar  no mu ndo dos homens ,  
tampouco no das mulheres . 0 saber medico pas  ordem, mas ,  ao 
faze- lo, cxcluiu defini tivamentc a possibi l idade de Herculine voltar 
a convivcr no mundo feminino, mundo que a consti tuiu como su
j e i to gener ificado.  Se as normas de genera so conferem in te l i 
gibil idadc, OU seja ,  vida, aqueJes Seres que estao aJocados em gene
ros apropriados aos corpos sexuados , estabelecendo uma relac;ao de 
correspondencia, quando retiram de Hercul ine o genera que ela as
sumiu ao Iongo de sua vida, tambem !he retiram a vida. 

0 su iddio parecia inevira.vel. Todos os empregos que tentou em 
Paris !he foram negados porque nao tinha urn ffsico preparado para 
desenvolve-los. Por mais que seus documentos a posicionassem no 
mundo masculino, suas performances nao a qual ificavam para ocu
par os postos de trabalho disponfveis. 

Quando OS medicos, 0 padre, a justic;a, todos em unfssono disse
ram que ela era ele, Herculine interiorizou tais discursos como ver
dade e passou a sentir vergonha e culpa por seu passado: "A situac;ao 
atual era o bastante para me fazer romper com aquele passado que 
me fazia corar" (Barbin apud Foucault, 1 983 :  78) . A culpa e uma 
marca nos discursos dos/as transexuais que entrevistei e/ou conheci. 

Depoi s  de urn processo relativamente cu rto , menos de ano ,  
Adelainc Herculine Barbin desaparece dos registros legais para ce
der Iugar a Abel Barbin .  
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Tudo estava ftito. A partir de agora, o estado civil me obrigaria a 
fozer parte daquela metade da ra�a humana a que chamamos de 
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mim, urn passado delicioso, para entrar na arena, armada apenas 
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de minha ftaqueza e de minha profunda inexperiencia dos homens 
e das coisas! (Barbin apud Foucault, 1 983 :  85 ) .  

Aqui a narrativa se  torna mais tensa. Urn anunciar permanente 

q ue nao estava suportando a vida como homem, que o suicidio seria 
a t'mica alternativa. Ela preve seu fim. 

Quando chegar esse dia, alguns medicos fariio tumulto em torno 
de meus despojos; eles viriio buscar em mim nova luz, analisar 
todos os misteriosos softimentos que se concentraram num unico 
ser. Oh, principes da ciencia, sdbios quimicos, cujos names ecoam 
no mundo, analisem entiio, se for passive!, todas as dares que 
queimaram e devoraram esse corafiio ate suas ultimas fibras; 
todas as ldgrimas ardentes que o inundaram, dessecaram em suas 
selvagens opressoes! (Barbin apud Foucault, 1 983 :  96) . 

Fo i exatamente isso o que aconteceu .  Em fevere i ro de 1 86 8 ,  
Herculine s e  su icidou. Ainda restava u rn  t'dtimo exame: a aut6psia. 
Dr. E. Goujon,  anatomista, publica no journal de l'anatomie et de Ia 
physiologic de l'home, em 1 869, os dados obtidos na aut6psia: 

'/! autopsia permitiu retificar o primeiro julgamento ftito a 
respeito do sexo que perdurou durante a maior parte de sua vida, 
bem como confirmar a exatidiio do diagn6stico que, por ultimo, 
devolveu-lhe seu verdadeiro Iugar na sociedade" {Goujon apud 
Foucault, 1983: 121). 

No entanto, nao deixa de recuperar a duvida inicial : ela tinha urn 
cli toris volumoso ou urn penis atrofiado? Novamente, o corpo e revi
rado, cortado, em busca do verdadeiro sexo. Aquele corpo inerte, sem 
vida, ainda poderia guardar algum segredo . 0 olhar atento sobre o 
c'lrgao genital mapeia o tamanho do orifkio da vulva, o tamanho do 
clitoris-penis, das vesiculas seminais, dos tubos testiculares, do litero ,  
da cavidade vaginal, das glandulas vulvo-vaginais, da uretra. 

Conforme apontei no infcio deste capitulo ,  a organ izas:ao das 
subjetividades em urn mundo marcado pela polariza<;:ao naturaliza
da dos generos acaba por criar urn conj unto de subj etividades e 
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sexualidades divergentes do modelo estabelecido pelas normas de 
genero, mas que serao recuperadas por essas mesmas normas a medida 
que se estruturam explica<r6es patologizantes para essas subjetividades 
e sexualidades divergentes, operando-se uma inversao: o problema 
esd. no indivfduo, e nao nas normas de genero . 

A experiencia transexual e urn dos desdobramentos do dispositi
ve da sexualidade, sendo possfvel observa-la  como acontecimento 
historico . No seculo XX, mais precisamente a parti r de 1 950 ,  ob
serva-se urn saber sendo organizado em torno dessa experiencia. A 
tarefa era construir urn dispositive espedfico que apontasse os s in
tomas e formulasse urn diagn6stico para os/as transexuais .  Como 
descobrir o "verdadeiro transexual" ? Como diferencia-lo da travesti 
e/ou do homossexual? 
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AS OUTRAS TRANSEXUALIDADES 

A l g u n s  t eoncos  p r o p o rao teses  p a ra exp l i c a r  a o r i ge m  da 
transexualidade, ao mesmo tempo em que apontarao os "tratamen
tos" adequados. Para a presence pesquisa, essas teses foram agrupa
das em dois troncos fundamentais: o primeiro operacional izara sua 
leitura a partir de urn reference psicanalftico e o segundo estara apoia
do na estrutura biol6gica. Essas duas posi<;:6es inventaram dois tipos 
de transexuais. Chamaremos o primeiro de "transexual stolleriano" 
c o segundo, de "transexual benjaminiano", em referencia ao psica
na l ista Robert S tol ler e ao endocrinologista Harry Benjamin ,  res
pecrivamente .  

Ambos os autores definirao criterios para se diagnosticar o ver
dadeiro transexual. Os criterios foram estabelecidos levando em conta 
caracteristicas inferidas como comparrilhadas por todo/a transexual, 
o que propiciara dois desdobramentos umbil icalmente l igados: ( 1 )  
a defini<;:ao de protocolos e orienta<;:6es aceitos internacionalmente 
pa ra o "tratamento" de pessoas transexuais e (2) a universal iza<;:ao 
do/ a transexual .  

Sao raros os momentos em que se podem ver as posi<;:6es de psi
canal istas e de endocrinologistas em disputas declaradas. De forma 
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ge ra l ,  e l a s  t r aba l ham j u n ta s :  cada u m a  cede  u rn  pouco . 0 
endocrinologista espera o dia em que a ciencia descobrid as origens 
biologicas da transexual idade, o que provocaria urn reposicionamento 
do papel e do poder dos terapeutas, pois ,  atualmente,  sao eles OS 

r e sponsave i s  e m  da r  a pa l avra fi na l  s ob re  a s  c i r u rg i a s  d e  
transgenitaliza<;:ao . Os  terapeutas, por sua vez, esperam que a escuta 
e o tempo durante o qual o/a "candidato/a" se submete obrigatoria
mente a terapia o remova da convic<;:ao da necessidade da cirurgia. 

Mi l lot  ( 1 992) , psicanal ista de orien ta<;:ao lacaniana ,  exp ressou 
es sa  concep<;:ao quando re la tou o enco n t ro com u m a  j ovem 
transexual" (a aurora refere-se a urn transexual masculino) que foi 
procud-la ,  

acreditando erroneamente que eu !he daria o enderero de um 
cirurgiiio capaz de praticar as operaroes de mudanras de sexo. 
lnsisti para que me dissesse por que desejava tanto ser operada. 
Respondeu-me que era porque tinha a impressiio de que, tendo a 
aparencia de uma mu!her enquanto se sentia homem, vivia em 
uma mentira. Objetei-lhe que, ao se operar, ela niio foria seniio 
trocar uma mentira par outra ( 1 992: 1 23) . 

Para a aurora, seria a psicanalise que conseguiria tid-lo dessa si
tua<;:ao de "loucura e paixao" , revelando-lhe a verdade.  Mas qual e a 
mentira e qual e a verdade? Como urn saber se outorga o direito de 
defin i r  a verdade t.'d tima das subj etividades a part i r  da d iferen<;:a 
sexual? A mentira e sentir-se urn homem no corpo de mulher? Ou 
querer transformar esse corpo que a sociedade construiu como femi
nino e lhe atribuiu uma posi<;:ao com a qual ele nao esta de acordo? 
A verdade e a mentira dos suje i tos estao referenciadas no corpo ou, 
antes, no orgao sexual ? 

N o  S e m i n a r io  I n te rnac i ona l  de I d e n t idade  de  G e n e ro e 

Transexualidade, rea l izado em Valencia/Espanha (200 1 ) ,  essas duas 
posi<;:6es se confrontaram de forma clara. A psicanal ista francesa 
Collete Chiland (200 1 )  fez sua conferencia ressaltando o sucesso do 
tratamento levado a cabo com crian<;:as "afeminadas" , ao mesmo tempo 
em que revelava dados sobre urn indice elevado de arrependimentos 
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de pessoas que haviam se submetido a ci rurgia sem urn rigoroso 

acompanhamento psicologico anterior. 0 subtexto de sua exposis;ao 

es rava assentado na reafirmas;ao da autoridade dos profissionais psi 

para a produs;ao dos diagn6sticos. Em sentido contd.rio, o cienrista 
ho l andes Jos Megens ,  membra da Harry Benjamin I n ternational 
Cencier Dysphoria Association, mostrava dados que revelavam urn 

indi cc elevado de satisfas;ao dos cirurgiados que se contrapunham 
aos de Chiland. Segundo ele, as pessoas que o procuram ja sabem o 
que querem, sendo que 0 diagnostico e conduzido basicamente pelo 
autodiagnostico. Diante dessa posis;ao , a psicanalista afirmou:  " E 

inacei ravel ,  urn absurdo, concordar com o aurodiagnostico . Esras 
pcssoas nao rem condis;oes de realiza-lo . "  [Diario de campo] 

A questao do autodiagnostico choca-se frontalmente com o po
dcr dos profissionais das ciencias psi de definir o destino das pessoas 
que sol ic i tam as ci ru rgias . No entanto, o que ocorre de faro e o 
autodiagnostico . Ao Iongo do tempo em que deve freqi.ientar os pro
gramas de transgenital izas;ao, os/as transexuais estabelecerao urn jogo 
de convencimento com os membros das equipes para obterem urn 
d iagnostico que autorize a cirurgia. 

Os/as entrevistados/as, sem exces;oes, relatam que foram eles mes
mos que idenrificaram seus confliros, fosse ouvindo urn programa de 
TV, urn amigo ou a partir de outras fontes. Antes, as idas aos consul
t6rios de psicoterapeutas serviam para aprofundar suas duvidas . Para 
urn deles, as feridas deixadas pelos psicologos que consultou sao mais 
profundas e diffceis de cicatrizar que varias mastectomias. Outro !em
bra que a medica sugeriu que deveria procurar uma igreja, pois aque
les sentimentos de ter urn corpo em divergencia com a mente nao 
cxistiam. Quando procuram urn Programa de Transgenitalizas;ao, ja se 
aurodefinem como transexuais e, ao Iongo dos dois anos, constroem 
uma narrativa biografica e desenvolvem performances que tern o obje
tivo de convencer os membros da equipe de que sao urn homem/uma 
mulher em urn corpo equivocado. 

Diante das divergencias entre os dados sobre "satisfas;ao versus 
arrependimento" apresentados por Chil land e Megens,  devem ser 
questionadas as bases te6ricas que fundamentam essas duas posis;oes 
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e que os fazem gerar diagnosticos e procedimentos aparentemente 
tao diferentes . As divergencias teoricas nao sao impedimentos para 
se considerarem tais saberes como partes estruturantes do dispositi
vo da transexualidade. 0 dispositivo nao e algo homogeneo; seus 
saberes internos formam urn conjunto heterogeneo, que busca sua 
efidcia por varios caminhos. 

Megens ( 1 996) faz sua leitura da experiencia transexual e real iza 
seu trabalho a partir de uma filia�ao teorica: a de Harry Benjamin .  
Chiland ( 1 999, 200 1 ) ,  por sua vez, foi formada pel  as  teses de Robert 
Stoller. Essas posic;:oes serao l idas criticarnente por uma tercei ra po
si�ao: a que se esta constru indo ao Iongo deste texto e que tenta , 
mediante argumentos historicos, sociologicos e antropologicos ,  e 
por meio de narrativas de pessoas transexuais ,  identificar as bases 
explicativas para a emergencia dessa experiencia. 

Neste capitulo, aponto as bases teoricas que fundamentam essas 
duas concepc;:Qes, problematizando-as a partir dos relatos e das nar
rativas colhidos ao Iongo do trabalho de campo. 

0 faro de sugerir esses dois troncos explicativos que constituem 
o dispositivo da transexualidade, referenciados nas teses de S toller e 
Benjamin,  nao significa que nao haja  uma multiplicidade de teses e 
pesquisas. No entanto, elas sempre estao mais ou menos agrupadas 
em torno de uma posic;:ao psicanalista ou biologista. Lothste in (1 975) , 
urn dos c ien tistas responsaveis pela real iza�ao de pesquisas com 
transexuais ,  desenvolveu urn estudo com dez transexuais ,  ut i l izan
do, como ajuda, testes psicologicos para determinar a "extensao das 
patologias" . Concluiu que os/as transexuais sao depressivos ,  isola
dos, individualistas , com profunda dependencia, imaturos ,  narci
s istas ,  egocentricos e potencialmente explosivos. Essa fo i uma das 
muitas pesquisas que j usrificaram a inclusao da transexual idade no 
Codigo ln ternacional de Ooenc;:as e no DSM-IV, em 1 980. '  

1 As pcsqu isas para a prod uc;ilo de urn d iagn6srico d i ferenciado esrao em plena opcracional izac;ao.  No 
Congresso M u ndia l  de Sexologia ( H avana/Cuba, 2003) , o cienrisra Green (2003) proferi u uma 
confer€:ncia s.obre "novas evidl:ncias biol6gicas da slndrome rransexual" .  Segundo ele, .  a lgumas das 
mais recen res pesqu i sas aponram que a populas:ao rransexual rem impressOes d igi ra is  d i ferenciadas 
daquelas dos nao-transexuais. [ D iario de campo] 
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0 TRANSEXUAL STOLLERIANO 

0 l ivro de Stoller, A experiencia transexuaf, e uma das referencias 
0 b r iga t6 r i a s  pa r a  o s  p rofi s s i ona i s  que  s e  ap rox imam da  

rransexualidade. Escrito em 1 975 ,  ele aponta como urn dos princi
pais indicadores para a possibilidade de uma sexualidade "anormal" 
(homossexual , bissexual , travesti e transexual) o faro de a crianc;a 

gostar de brincadeiras e de se vestir com roupas do outro genero. 
Para Stoller, a explicac;ao para a genese da transexualidade estaria 

na relac;ao da crian<;:a com sua mae. Segundo ele, a mae do transexual 
e uma mulher que, devido a inveja que tern dos homens e ao seu 
desejo inconsciente de ser homem, fica tao feliz com o nascimento 
do filho que transfere seu desejo para ele.' Isso acarreta uma ligac;ao 
extrema entre filho e mae, o que nao deixa o conflito de Edipo se 
cstabelecer, devido a inexistencia da figura paterna como rival . A 
entrada no conflito de Edipo e sua resoluc;ao, segundo o autor, sao 
momentos decisivos para a constitui<;:ao da identidade de genero da 
crian<;:a e de sua identidade sexual . 

A verdade sobre o transexual estaria em sua infancia e, mais espe
cificamente, na relas:ao com sua mae. A essencia do transexual e sua 
mae .  S to l l er, i ncl us ive ,  colocara em duvida urn d iagn6st ico de 
transexual idade se 0 paciente river uma mae diferente daquela que 
ele caracterizou como a mae dpica do transexual. 

Descrevendo uma mae que procurou seu consult6r io ,  S tol ler  
ap resen ta algu ns  ind i cado res de urn comportamento  fem i n i n o  
desviante :  

{ . .  } e eficiente, energica e dada a negoczos. Veste-se de uma 
maneira mascufina, com cabefos curtos, quase sempre usa slacks e 
camisas de seu marido. Efa inveja os homens e e mordaz e 
condescendente em relariio a efes, dominando situaroes sociais. 
Diz que seu casamento e infeliz, havendo uma grande dist!incia 

2 An tes de come<;ar a "rrarar" a cr ian<;a que apresen tol s i na is  de transexual idade, Stol ler anal i sa a mac, 
pois e na rela<;5.o que ela tem com o filho e na forma como desempenha seus papeis de genero que as 
� .. : xp l i ca<y6es para a origem do.1 transexual idade deveriam ser buscadas. Quanw mais  d i s rante a mae 
l . .'.\ t i vcsse dos padr6cs de fem in i l idade, maior a probabi l idade em ter um filho transexual .  
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entre ela e seu marido. ELa e, sem duvida, quem toma as decisoes 
na familia (Stoller, 1 982 :  99) . 

0 contato com crian<;:as que gostavam de usar roupas femininas, 
de brincadei ras c de brinquedos femininos levou Stoller a elaborar a 
hip6tesc de que esses meninos, se nao fossem tratados desde a pri
meira infancia por urn analista ,  na idade adulta se apresentariam 
como transexuais e ,  provavelmente, reivindicariam a mudan<;:a de 
sexo.  A raridade desses casos na infancia levou Stoller a pensar que 
os "verdadei ros" transexuais adul tos sao tambem raros e represen
tam uma minoria nos pedidos de mudan<;:a de sexo .  

0 trabalho de Stoller nao se l imita a tentar apontar as causas da 
transexualidade. Seu objetivo e apresentar alguns casos de crian<;:as 
que freqi.ien taram seu consult6rio e, mediante intensa terapia ,  vi
ram a mascul in idade surgir. '  Segundo o autor, 

existem duas contraforr;as em ar;iio sobre ele [a crianr;a}, 
atualmente, que estiio Lutando nos dois Lados de sua 
bissexualidade, uma tentando veneer a outra, e nesse estdgio de 
sua vida, repetindo as Jorr;as que anteriormente criaram sua 
bissexualidade. Uma e seu terapeuta, que (como representante 
da sociedade, da saude, e de conformidade com a realidade 
externa) estd do Lado de sua masculinidade; a outra, a sua 
familia (sua mile, em especial), que, apesar do desejo consciente 
de cooperar com o tratamento, age de uma maneira que 
mantem a feminilidade (Stoller, 1 982 :  80) . 

Vale ressaltar que nao se rem como objetivo fazer urn estudo da 
psicanalisc, mas apontar como foram organizadas explica<;:oes psica
nal iticas para a expcriencia transexual ,  considerando-as como urn 
dos elementos constitutivos do dispositivo da  transcxualidade. A obra 
de Stoller e tomada como uma referencia. No entanto, e importan ce 

3 Caso o pac icnrc  fos.sc adu l ro ,  o objctivo <.·ra L1zC- Io ;tbandonar a rcpu lsa pdo <lrgJo gen i ta l ,  podcndo 

rornar-.sc t l l l l  honw.s.scxu ;t l ,  uma rravcsr i  ou  l l lll bissexua l .  Nesses casos ,  o t raramt:nto C cons iderado 
cxi roso, pois ,  segundo Sto l l er, com isso, o pacicnre sairia <.b s i rua�ao de "abcrracrJo sexua l "  para a de 
"pcrvcrsJo". 
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dcs racar que Stoller nao se distancia de Freud.  Ao contrario,  lc a 

r ransexualidade a partir do complexo de castra<;:ao . 
Segundo Freud ( 1 976) , discutindo o en igma da femini l idade, 

rtcredito havermos encontrado esse fittor especifico [refire-se ao fim 
do vinculo da menina com a mae, que marca seus primeiros anos} 
e, na verdade, no Iugar onde esperdvamos encontrd-lo, embora de 
uma forma surpreendente. Eu disse onde esperdvamos encontrd-lo, 
pois se situa no complexo da castrafaO. Afinal, a distinfaO 
anatomica {entre os sexos) deve expressar-se em conseqiiencias 
psiquicas. Foi uma surpresa, no entanto, constatar, na analise, 

que as meninas responsabilizavam sua mae pela fo!ta de penis 
nelas e nao perdoam por terem sido, desse modo, colocadas em 
desvantagens (Freud, 1 976: 1 53) . 

A diferen<;:a sexual tambem marcara defini tivamente o menmo, 
que ,  ao perceber a ausencia do penis no corpo da menina ,  ve surgir 
em suas lembran<;:as 

{ . .  } as ameafas que provocou contra si, ao brincar com esse 6rgao; 
comefa a dar credito a elas, e cai sob a influencia do temor de 
castrafaO, que serd a mais poderosa forfa motriz do seu 
desenvolvimento subseqiiente. 0 complexo de castrafao nas 
meninas tambem se inicia ao verem elas os genitais do outro sexo. 
De imediato, percebem a difirenfa e, deve-se admiti-lo, tambem 
a sua import!incia. Sentem-se injustifadas, muitas vezes dec!a
ram que querem ''ter uma coisa assim, tambem '; e se tornam 
vitimas da inveja do penis; esta deixard marcas indeleveis em seu 
desenvolvimento e na formafao de seu cardter, nao sendo 
superada, sequer nos casos mais fovordveis, sem um extremo 
dispendio de energia psiquica (Freud, 1 976� 1 54) . 

A expl ica<;:ao para a l iga<;:ao da menina  com o pai  estar ia no 
desejo  original  de possuir  o penis ,  negado pela mae. No entanto,  
a si tua<;:ao femin ina ,  ou a femini l idade, so se impoe se o desejo  do 
penis  for subst i tufdo pelo desejo de urn bebe. Mediante urn for
te dispendio de energia psfqu ica, o "bebc assume o Iugar do penis 
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consoante uma primitiva equivalencia simb6lica" (Freud, 1 976: 1 58 ) .  
A maternidade e a heterossexualidade sao os  destinos para a forma'rao 
do que Freud chama de "feminilidade normal" ( 1 976: 1 63) .; 

{ . .} Uma mde pode transferir para seu filho aquela ambirdo que 
teve de suprimir em si mesma, e dele esperar a satisforiio de tudo 
aquilo que nela restou dos complexos de masculinidade. Urn 
casamento ndo se torna seguro enquanto a esposa ndo conseguir 
tornar seu marido tambem seu filho, e agir com relariio a ele como 
mde (Freud, 1 976: 1 64) . 

Aqui encontramos a "mae stolleriana" .  Ela e a mulher que nao 
consegue resolver o complexo de castra'rao com os cuidados excessi
vos que dispensa ao filho. Sua inveja do penis nao tern l imite .  Seu 
filho e 0 seu falo, 0 que gera uma rela'rao de simbiose extrema entre 
ele e ela, excluindo a figura paterna. Com essa exclusao, o complexo 
de Edipo nao se instaura. 

A experiencia transexual inverte esta l6gica. A inveja do penis se 
t ransfo rma ,  metafo r icamente ,  na " i nvej a da vagi na" ; o p e n i s ,  
s ignificance universal , perde seu poder e e transformado e m  "uma 
coisa que nao me deixa viver" , "urn peda'ro de carne entre as pernas" . 
Ou, para os transexuais masculinos, a recusa em "ajustar-se" a uma 
defin i'rao de "femini l idade normal" .  

Quebrando-se o prindpio do penis como sfmbolo de  status elou 
referente original ,  desmontam-se os encaixes prapostos por S toller 
em sua leitura psicanal ftica para a genese de uma experiencia que 
poe em xeque a vincula'rao direta entre genera , sexualidade e subje
t ividade.  Nessa perspectiva, as performances de genera que as/os 
transexuais atualizam em suas a'r6es serao interpretadas e normatizadas 
como disturbios, aberra'r6es , doen'ras. A patologiza'rao individualiza 
os conflitos, uma vez que o olhar e a escuta do especial ista estarao 

4 Ainda sohre o complcxo de castrac;:ao c sua rcsolw;ao, Freud afirmad: " (  . . .  ) n5.o C scnao com o 
surgimcnro do desejo  de tcr l l ln pCn is que a boneca-bebe se torna um hebe obtido de seu pai e, de 

acordo com isso, o objet ivo do mais i n tenso desejo fernin ino .  Sua fel ic idade e grande se depois d isso 
esse dcscjo de tc r ll lll hebe sc co ncret iza na real idade; e mu i to especia lmente ass im se da se o bebC e 
um mcn in inho que rraz consigo o penis tao profundamenre desejado'" ( 1 976: 1 58 ) .  
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vol tados para a dfade mae-filho. Dessa forma, salvam-se a teoria da 
C:J.Stra�ao e OS canones que fundamentam a leitura binaria dos cor

pos, baseada na matriz heterossexual. 
S to l l e r  e urn radica l  defensor  do d imo rfi smo .  Para e l e ,  as 

performances de genero, a sexual idade e a subj etividade sao nfveis 
const itutivos da identidade do suj eito que se apresen tam colados 
uns aos outros. 0 mascul ino e o feminino so se encontram por in
termedio da complementaridade da heterossexualidade. Quando ha 
qualquer nfvel de descolamento, o terapeuta intervem no sentido de 
restabelecer a ordem e a coerencia. E esse mapa que fornecera as 
bases essenciais para a constru�ao do seu diagnostico . Para Stoller, 

o que deixard o homem normal com uma quantidade apenas 
microscopica de perversiio serd uma mile feminina que aprecie a 
heterossexualidade e a masculinidade (em homens), e um pai 
masculino que aprecie a heterossexualidade e a feminilidade (em 
mulheres), ou seja, pais que possam resolver o conjlito edipiano do 
menino ( 1 982 :  1 2 5 ) .  

Para Stoller, a tarefa do terapeuta seria induzir o conflito de Edipo 
para que uma femini l idade ou mascul inidade "normal" possa sur
gir. 0 autor relata casos de maes que levaram seus filhos ao seu 
consultorio por estarem desesperadas com o fato de eles gostarem 
de brincar com bonecas e usar roupas improprias, e outros compor
tamentos "anormais" . Quanto mais cedo a mae tomasse consciencia 
desses "desvios" , mais faceis seriam o "tratamento" e a "cura" . 

Estamos comerando a rer algum sucesso no tratamento de crianras 
e, assim, acreditamos que a feminilidade possa ser alterada, a 
medida que mostramos a eles o novo "pais ': Somas otimistas que, 
apos lamentar suas perdas, esses meninos possam experimentar que 
rea/mente vale a pena ser um homem. Esperamos que, assim como 
aprender a lingua de um novo pais seja mais foci/ para crianras do 
que para adultos, mesmo essas crianras "deslocadas " possam 
aprender a nova linguagem da masculinidade ( 1 982:  93) . 
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Urn indicador de que 0 tratamento obteve exito, ou seja ,  de que 
o conflito de Edipo fo i induzido corretamente, seria o faro de que 
"uma ampla hostil idade em relac;:ao a mae comec;:a a aparecer" (Stoller, 
1 9 8 2 :  33 ) . 

S t o l l e r  n o m e i a  e s se  t ra tam e n to de  " comp l exo  d e  Ed i p o  
terapeuticamente induzido" ( 1 982 :  1 0 1  ) . Para que essa induc;:ao seja 
r ea l i zada  com s u cesso , devem s e r  ress a l tados  o s  e l e m e n to s  
estruturantes da  identidade masculina hegemonica. A partir do  re
conhecimento do penis como urn elemento diferenciador en tre o 
mascul ino e o femin ino ,  passa-se a agregar novos s ign ificados a 
geni tal ia .  0 reconhecimento do penis ,  ao mesmo tempo em que 
diferencia esse suje i to das mulheres , tambem passa a ser urn ele
mento identificador de sua condic;:ao de superioridade. Pode-se ob
servar que, nesse processo , a construc;:ao da masculinidade desenvol
ve-se s imultaneamente a misoginia e a homofobia. 

S toller relata urn exemplo de induc;:ao que, segundo ele, obteve 
sucesso .  

Os meninos come(am a valorizar seus penis (por exemplo, ele 
passa a ficar em pe para urinar, enquanto antes se sentava); 
desenvolvem fobias; atacam fisicamente mulheres - bonecas e 
meninas, sendo o prazer, mais do que a raiva, o afeto 
dominante; aparecem brincadeiras muito mais intrusivas, tais 
como atirar e acertar bolas em suas miles e em outras mulheres 
(Stoller, 1 982 :  29) . 

Apos ter sido encoraj ada a expressar sentimentos hostis ,  obser
vou-se que gradualmente a crianc;:a se tornou mais agressiva, "come
c;:ou a bater violentamente no rosto da Barbie [uma boneca] , gritan
do com raiva; 'calc a boca' , ou 'to rna isso, Barbie' , ou outro nome de 
men ina" ( 1 982 :  1 05 ) . Alguns indicadores do tratamento bem-su
cedido, alem da agress ividade, foram a identificac;:ao com o terapeuta 
homem, a curiosidade sexual, a agressao e a crescente disd.ncia da 
mae. Segundo Stoller, "esses sinais de urn complexo de Edipo pare
cern ser o produto da terapia" ( 1 982 :  1 05) .  
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Para provar que e possfvel "curar" aqueles que apresentem urn 

comportamento afeminado , S toller relata varias hist6 rias de crian
c;as que conseguiram desenvolver sua mascul in idade. Sua preocupa
c;ao era evitar que esses meninos se tornassem adultos transexuais . 
Uma dcssas crian<;:as fez uma lista com as regras que urn menino de 
vcrdade deve segu i r, mais uma vez reproduzida por Stol ler como 
cxemplo de uma bem-sucedida indu<;:ao : 

1) Niio brincar com meninas; 2) Niio brincar com bonecas de 
meninas; 3) Niio se vestir com roupas de meninas; 4) Nem 
mesmo olhar o armdrio da irmii; 5) Niio se sentar como uma 
menina; 6) Niio folar como uma menina; 1) Niio ficar de pe 
como uma menina; 8) Niio pentear o cabelo como uma menina; 
9) Brincar como urn menino; 1 0) Niio usar maquilagem; 1 1) 
Niio deixar que seu quarto parera urn quarto de menina; 12) 
Niio fozer poses; 13) Ser urn menino (Stoller, 1 982 :  1 02) . 

Essa crian<;:a conseguiu "recuperar" sua mascul in idade roubada 
pela mae. 0 terapeuta desempenhou com sucesso sua fun<;:ao de 
" [  . . .  ] representante da sociedade, da saude, c de conformidade com 
a real idade externa" (Stoller, 1 982 :  80) . 

ONDE ESTA A MAE STOLLERIANA? 

A rela<;:ao que os/as entrevistados/as tern com suas maes e suas famf
lias, de forma geral , csta Ionge do modclo definido por Stoller. Suas 
hist6rias apontam para nfveis diferenciados de proximidade com a 
mae,  variando de uma certa proximidade ate uma total ausencia .  
Para Sara,  Carla, Maria e Patricia, a mae esteve ausentc em grandes 
perfodos de suas vidas. 

Sara define sua mae como "muito sistematica e preconceituosa" .  
Aos 1 6  anos, decidiu sair de  casa porque nao agi.ientava mais o seu 
conrrole. Nesse momento, nao encontrava uma defin i<;:ao para os 
seus conflitos, que cram vivenciados clandestinamente. De urn !ado 
para outro ,  morando em varias casas , fo i distanciando-se da mae, 
dcfi n ida como uma estranha .  Aos 22 anos, ja na  u n ivers idade,  
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come<;:ou a vest ir-se com roupas femininas. Diante das mudan<;:as 
esteticas "do filho" , sua mae comentara: "Voce pode fazer mil plasti
cas , mas nunca sera uma mulher. "  

Sara: Minha mae sempre me largou, sempre me largou,  me deixou 
por af .  Me largou!  Meu pai? Esse nem conta mesmo. Mas ela me 
largou,  nao e porque eu sou assim nao, ate porque eu so assumi ha 
pouco tempo.  Sempre fo i ass im.  Nunca mudou .  Como eu disse :  
com saia ou sem saia ,  e tudo uma coisa s6.  

Carla foi morar com urn tio materno quando era ainda crian<;:a. A 
mae ficou gravida aos 1 6  anos de urn homem que nao assumiu a 
paternidade e a abandonou. Para Carla, a epoca em que viveu com 
seus tios foi "urn inferno" , pois a tratavam como "uma escrava" . Aos 
1 6  anos, pediu para a mae ir busd-la. Na epoca, vivia em Barreiras , 
no estado da Bahia. Assim como Sara, Carla disfar<;:ava seu interesse 
pelas "coisas de menina" .  Come<;:ou a desenvolver uma rela<;:ao mais 
proxima com a mae quando se mudou para Goiania. 

A mae de Maria era amante de urn fazendeiro e tinha tres filhos de 
seu primeiro marido. Quando Maria nasceu, o pai exigiu que sua es
posa legitima assumisse sua educa<;:ao. Nas ferias, Maria encontrava-se 
com sua mae biol6gica. 0 pai morreu quando ela tinha cinco anos. 
Aos 12 anos, fugiu de casa e come<;:ou a trabalhar, pois nao suportou os 
maus-tratos da madrasta. Aos 1 6  anos, come<;:ou a se prostituir. 

Maria: Eu tinha 1 2  anos quando fugi . Procurei minha mae. Fiquei uns 
tempos Ia, nove meses com a minha mae. Minha mae arrumou tudo 
direitinho para eu voltar para o pessoal do meu pai que me criou, que 
cuidou de mim, ne? Ai eu falei: "Eu nao vou."  Eu tinha medo porque 
minha madrasta me batia por causa da minha mae e judiava muito de 
mim. Minha orelha era torcida de tanto espichar. Chega clava ferida. 
Quando eu fugi para procurar minha mae, minha cabe<;:a voce nao 
podia triscar que chiava, chiava de tanto pus, de tanta paulada de pau. 

Nessas narrativas , a figura da mae superprotetora, ciumenta, i n
vejosa do penis e emasculadora do filho devido a seus cu idados e 
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carinhos exagerados nao se apresenta. Ao contd.rio, abandono,  pre
conceito, fal ta de referencias maternas sao marcas dessas hist6rias. 

Pedro, Vit6ria e Karia, embora tenham vivido parte de suas vidas 
com suas maes, nunca encontraram nelas apoio algum. No caso de 
Pedro, a si tua<;:ao e urn pouco diferente. D iz que sua mae ja nao o 
rejeita tanto quanta antes de sua entrada no Projeto Transexualismo. 
Vit6ria saiu de casa aos 1 5  anos e mantem poucos vinculos com a 
familia .  A rela<;:ao de Karia com a mae e fortemente marcada pelo 
sentimento de rejei<;:ao. Em uma das entrevistas que realizamos ap6s a 
cirurgia, dizia que tinha muita vontade de voltar para a sua cidade, 
onde sua mae vivia, para mostrar que conseguiu realizar seu sonho. 

Kdtia: Assim que eu terminar minhas cirurgias, quero voltar e reen
contrar com meus irmaos e minha mae. You chegar bern bonita e, 
de preferencia, com urn namorado. Quero provar para todos eles 
que eu estava certa. 

Sua mae sempre a rejeitou, embora, numa posi<;:ao contradit6ria, 
Karia fosse responsavel pelas tarefas da casa, enquanto seus irmaos 
trabalhavam na ro<;:a. Em suas mem6rias, o pai e representado como 
uma pessoa carinhosa e protetora. Ela lembra que, quando chegava 
alguma visita no sitio onde vivia, a mae pedia para ela nao aparecer na 
sala. Os tios nao deixavam que OS filhos tocassem sua mao, pois ti
nham medo de "pegar essa doen<;:a, que ficassem femininos como eu" . 

Kdtia: Nossa, como eu apanhei !  Apanhei muito e muitas vezes nao 
entendia: por que minha mae me batia tanto. Acho que ela viu nas
cer urn homem e de repente esse homem foi se transformando em 
uma mulher. Apesar de que o penis nunca teve nada, nunca subiu. 
M inha mae ten tava, for<;:ava muito, me batia para mudar minha 
maneira de gostar das  coisas, maneira d 'eu brincar, mas e interes
sante ,  como eu j a  te falei ,  ela bat ia ,  mas me obrigava a fazer as 
coisas de casa, essas coisas, lavar, cozinhar, cuidar da cria<;:ao. Ate 
quando meu pai estava ele me ajudava, me defendia mais. Nada e 
pior do que a rej ei<;:ao . 
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Andreia, Helena, Joao , Marcela e Manuela mantem contatos com 
suas famflias. Suas maes nao sao definidas como "mulheres carinho
sas" . Andreia, que vive com os pais, reconhece as dificuldades deles 
em aceitarem sua si tua<;:ao, principalmente por causa dos comenta
rios dos vizinhos. 

Helena perdeu o pai quando tinha dez anos. Quando come<;:ou a 
se comportar de forma feminina, a desejar as roupas de mulher e a sair 
com amigos gays, ja era adolescente. A mae trabalhava muito para 
educar OS tres fiJhos, nao tendo tempo para "dedicar-Jhe mimos" . 

A hist6ria de Pedro e parecida com a de Helena. Ele perdeu o pai 
quando era ainda crian<;:a. A mae assumiu sozinha a educa<;:ao dos 
filhos, passando boa parte do tempo fora de casa. A rela<;:ao de Pedro 
com a mae era tensa, pais ela o recriminava por seu "comportamento 
de homem" .  Tentando por urn fim a essas desaven<;:as, Pedro tentou, 
sem sucesso, namorar urn garoto e usar roupas femininas. 

Marcela e Barbara foram as unicas que afirmaram seu amor in
condicional a suas maes. Para Marcela, "minha mae e tudo" . Barba
ra perdeu a mae quando tinha 25 anos e, embora ela nao a apoiasse 
total mente em seu desejo por "coisas do mundo feminino", era seu 
unico referencial de familia. 

Barbara: Eu acho que minha mtssao na Terra fo i cuidar de minha 
mae. Meu pai nunca ligou para mim. 56 foi me por no mundo, para 
depois nos abandonar. Minha mae tambem nao tinha muito tempo. 
Sempre trabalhando nas casas dos outros . I nclusive, eu morei com 
minha tia ate os dez anos, af eu sofri urn estupro. Meus tres primos 
me estupraram. Foi so af que passei a viver com minha mae. Ela nun
ca aceitou muito esse meu jeito, mas eu cntendo o !ado dela. 

Em maior ou menor nfvel , essas hist6rias familiares encontram-se 
marcadas pela pobreza, por mulheres abandonadas por seus compa
nheiros e por famflias fragmentadas . 0 olhar stolleriano sabre essas 
famflias buscaria na rela<;:ao entre os filhos e suas maes a explica<;:ao para 
a existencia de urn membro transexual e, provavelmente, chegaria a 
conclusao de que nenhum dos casas relatados c de "transexuais de ver-
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dade" . Nesse sentido, nao poderiam realizar as cirurgias ,  recomendan
do-se, possivclmente, terapias para assumirem a homossexualidade. 

Para Stoller, a cirurgia so seria recomendada como urn ult imo 
rccurso, e os "transexuais de verdade" seriam pouqufss imos .  Para 
que a identidade de genera nao se tornasse "essa aberra<;:ao" , segun
do 0 autor, seria necessaria que OS pais - principalmente as maes -
cstivessem muito atentos ao comportamento dos filhos. A interven
c;ao do terapeuta so obteria exito se fosse realizada nos pr imeiros 
anos de vida da crian<;:a, quando ainda e possfvcl que 0 social inter
venha nos rumos que a identidade de genera seguid; depois, qual
quer "tratamento" ficaria comprometido. Oaf a importancia que os 
relatos da infancia (dos jogos ,  das cores, das roupas, da rcla<;:ao com 
os pais , da rcla<;:ao com os amigos) assumem na escuta terapeutica 
voltada a produs:ao do diagnostico de transexualidade. '  

O TRANSEXUAL BENJAMI N IANO 

A constru<;:ao das defin i<;:6es para a determina<;:ao do verdadeiro 
transexual nao esteve limitada as reflexoes de Stoller. Harry Benjamin 
dedicou parte de sua vida intclectual a essa tarefa e a constru<;:ao de 
outra explica<;:ao para a genese e o "tratamento" da transexualidade. 
Ha uma disputa, algumas vezes implfcita, outras, explfcita, sabre os 
criterios para se estabclecer a verdade ultima para a determinas:ao do 
transexual . A base fundamental da disputa entre esses saberes esta na 
pressuposi<;:ao que norteia cada urn sabre a origem dessa experiencia. 

Para Benjamin, "o sexo" e composto de varios sexos: o cromossomatico 
(ou genetico) , o gonadico, o fenotfpico, o psicologico e o  jurfdico. Para 
ele, 0 sexo cromossomatico e 0 responsavcl pela determina<;:ao do sexo 
e do genera (XX para as mulheres e XY para os homens) . 

5 A rul i sando o caso de u nu crian<;a que fo i lcvada ao scu consulrOr io pcla mac, Sro l ler  comcnta :  "c c ia 
a inda cspcrou arC <.)UC c lc t ivcssc c i nco anos para procurar ajuda ( . . .  ) . Scm rraramenro ,  podc scr tarde 
dcmais para que esse mcn ino sc dcscnvolva como uma pessoa mascu l i na" ( 1 982 :  4 2) .  Para Stol le-r, o 
t c rapcura .sO poded agir sobrc a iden tidadc de gCncro de uma crian<;a se ral "problema" for derccrado 
ct:do, pois , a pan i r  de dctcrm inada idadc, torna-sc i r rcvcrsfvcl ,  fixando o sujeito defin i t i vamentc em 
dc rermi nad�1 posi<;J.o dc ruro das rcla\·(>cs de gCncro c da scxual idade. Esse perlodo scria por volra do 
pr imc i ro ano de v ida,  l} Uando ell: id dcscnvolvcr as rafzcs fundamcnrais e i na l tcdvcis de sua 
l l l ascu l in idadc ou fcm i n i l idadc. 
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Quando urn/a "candidate/a" entra em urn programa de transge
ni tal iza<;:ao , urn dos primeiros exames solicitado e o cariotipo. Uma 
ma-forma<;:ao cromossomatica mudaria 0 diagnostico de transexua
l idade para hermafrodit ismo. Nesse caso ,  a c irurgia de transgeni
tal iza<;:ao e ,  em geral , indicada automaticamente .  Para muitos ,  o 
momenta desse exame representa uma esperan<;:a: 

Marta: Eu pensava: "Tomara que tenha algum problema."  Eu dese
jei  muito que isso ocorresse. Mas, infelizmente, agora estou convencida 
de que a origem da transexualidade e social. 

Benjamin reserva um papel fundamental ao sexo cromossomatico. 
S egundo ele ,  

[ . . } a  excerao dos acidentes durante a gestarao, que podem provocar 
deformidades hermafroditas, o bebe recim-nascido revelard seu sexo 
pela presenra ou ausencia de caracteres sexuais primdrios e 
secunddrios. Os testfculos (e os ovdrios) sao os "primdrios " porque 
estao Ligados diretamente a reprodurao. Os caracteres sexuais 
secunddrios do homem sao o penis, o escroto, a prostata, a 
distribuirao dos pelos, uma voz mais grave e uma psicologia 
masculina (agressividade, autoconfianra e outras caracteristicas 
associadas). Tudo isso e amplamente desenvolvido e mantido pelo 
hormonio testicular chamado androgenio. As caracteristicas secun
ddrias femininas sao 0 clitoris, a vulva, 0 utero (com sua fonrao 
menstrual). A vagina, os seios, a voz feminina, a distribuirao dos 
pelos e as caracteristicas mentais femininas (timidez, compreensao, 
emocionalidade e outrosl (Benjamin, 200 1 :  1 6) .  

0 sexo gonadal divide-se em dois: o sexo germinal (serve para a 
procria<;:ao) e o endocrinologico .  Para Benjamin,  

o sexo germinaL serve unicamente para a procriarao. Os testfculos 
normais produzem esperma e, onde ha esperma, ha masculini-

6 Em cspanhol  no origi na l .  Traduc;J.o da aurora. 
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dade. Os ovirios normats produzem ovulos e, onde eles se 
encontram, hi feminilidade . . .  0 homem masculino e a mulher 
feminina siio qualidades principalmente herda.Jas7 (200 1 :  1 0) . 

Finalmente, apresenta o sexo psicologico como o mais flexfvel , 
podendo ocorrer mesmo que esteja em oposic;:ao aos demais. Nesse 
caso , "produzem-se graves problemas para aquelas pessoas sem sor
te. Suas vidas sao normalmente trigicas"• (200 1 :  1 6) .  E esse tipo de 
oposic;:ao que caracterizaria o "fenomeno transexual" .  

A normalidade ocorre quando os diversos nfveis constitutivos do 
sexo nao estiverem em desacordo. Urn comportamento que apresen
te qualquer nfvel de deslocamento entre esses nfveis seria urn sinto
ma de que hi urn mau funcionamento .  Alem da determinac;:ao 
hormonal da feminilidade e da masculinidade, seria a heterossexua
lidade que articularia os virios sexos ao "sexo" . 

Pode parecer uma contradic;:ao o faro de Harry Benj amin ,  que 
acreditava na determinac;:ao biologica para os generos, ter defendido 
firmemente as c irurgias de transgen i tal izac;:ao , uma vez que os/as 
transexuais seriam a prova de que suas teses estavam equivocadas . 
Para ele, no entanto , essa contradic;:ao nao existia. Afirmava que, com 
o desenvolvimento das ciencias biomedicas, poder-se-ia encontrar 
uma resposta para esse "fenomeno" . Oaf suas constantes crfticas aos 
psicanal istas e psicologos que defendiam a escuta terapeutica como 
o tratamento apropriado . '  

0 au tod i agnos t i co  e defend ido  como l eg f t i m o  pe l o s  
benjaminianos. Para Benjamin,  a cirurgia seria a unica terapia pos
sfvel para os/as "transexuais verdadeiros" . Ao localizar a origem das 
identidades de genera no sexo cromossomitico e a sexualidade no 
sexo germinal , Benjamin reafirma e reatualiza Tardieu, para quem a 

7 Em espan hol no origi na l .  Tradu�ao e grifos da autora. 
8 Em espanhol no origina l .  Tradu�ao da autora. 
9 Atualmcnte, u rn grupo de c ienr is ras na Holanda est;_\ desenvolvendo pesqu isas com resros ccrebrais de 

rransexuais fem in i nos e mascul inos. Esses estudos localizam-se principalmente no h i potJ.Iamo, zona 
cerebral que se supoe ser a responsoivel pelas condutas, inc lu indo a sexual .  Essa equipe e chefiada pelo 
endocri nologisra Gooren (s .n . t . ) ,  defensor e pesquisador das causas neurobioiOgicas para a 
[ ran.sexual idade. 
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verdade ultima dos sujeitos deveria ser buscada nao nos comporta
mentos, mas na biologia dos corpos - no caso de Benjamin,  princi
palmente nos hormonios. A conseqiiencia imediata das posi<;:oes de 
Benjamin c a defini<;:ao da transexualidade como uma enfermidade. 

Segundo Ramsey ( 1 998) , urn dos defensores de suas teses, 

[. . .} por mais que isso soe duro, transexuais nao sao normais. 
Dizer que um transexua! - ou a!guem que tem fonda pa!atina ou 
um defeito congenito de corar;ao - nao tem anoma!ia a!guma e 
pura i!usao. jd dizer que todos esses pacientes podem ser 
conduzidos a uma quase norma!idade com a ajuda da medicina 
e da psico!ogia e correto . . .  Por mais que se sintam "normais "  por 
dentro quanto a sua identidade de genero, OS transexuais nao sao 
rea/mente p!enos, inteiros, enquanto o interior nao se coadunar 
com o exterior. Mais uma vez, afirmar que o transexua! nao se 
desvia da norma bio!ogica e psicol6gica e i!udir-se. Em minha 
opiniao, e preferive! considerar os problemas reais inerentes a esse 
disturbio e resolve-los a negd-!os (Ramsey, 1 998 :  80) . 

As d ive rgenc ias  en t re a concep<;:ao ps icana l i t i ca  ( t r ansexua l  
stolleriano) e a biologista (transexual benjaminiano) nao impedem 
que profissionais dessas areas trabalhem juntos nos programas de 
transgeni tal iza<;:ao . Ate 0 momento , sao OS profissionais da saude 
mental que dao a ult ima palavra quanto a real iza<;:ao da ci rurgia. 
Qual seria, entao, o ponto central de unidade dessas concep<;:oes? 0 
ponto de convergencia en tre Benjamin e Stoller esd na ideologia de 
genero. Quando uma pessoa diz "sou u rn homem/uma mulher" e o 
e spec i a l i s t a  p e rg u n ta "o q u e  e u rn / a  h o m e m / m u l h e r ? " ,  s e d  
d e s e n cadeada  u m a  re la<;:ao d i s c u rs i v a  baseada  n a s  ve rdades  
estabelecidas para a defin i<;:ao de  m ulher/homem. 

Benjamin  selecionou alguns ind icadores que considerou cons
tan tes nas historias dos/as transexuais e com os quais estabeleceu os 
parimetros defin idores do verdade i ro transexual . Nao demorou 
muito para que esses criterios fossem considerados como referencias 
para se aval iarem OS discursos dos demandan tes a cirurgia .  Esses 
ind icadores foram fixados em termos  de caracteristicas que cristal i-
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zam a identidade transexual a partir de urn conjunto l imitado de 
a r r i butos .  Estava em curso o processo de construc;:ao da un iver
sa l izac;:ao do transexual . 

A universal izac;:ao cumpriu o papel de estabelecer como verda
de i ra uma t'mica possibi l idade de resoluc;:ao para os confli tos entre 
corpo, subjetividade e sexualidade, ao mesmo tempo em que os di
fe renciou de outros "transtornos" , como a homossexualidade e a 
travestilidade. A transexual idade ganhou urn estatuto proprio e urn 
diagnostico diferenciado . Segundo Benjamin ,  

alguns pesquisadores acreditam que as duas situaroes, travestismo 
e transexualismo, devem separar-se claramente, principalmente 
com relarao a seu ''sentimento sexual" e seus pares sexuais eleitos 
(objeto de eleirao). 0 travesti - dizem - e urn homem, sente-se 
como homem, e heterossexual e simplesmente quer vestir-se como 
uma mulher. 0 transexual se sente uma mulher (''aprisionada em 
urn corpo de homem ") e se sente atraido por outros homens. Isso 
foz dele urn homossexual se seu sexo for diagnosticado de acordo 
com seu corpo. No entanto, ele se autodiagnostica segundo seu sexo 
psicologico fiminino. Ele sente atrarao sexual por urn homem 
como heterossexual, ou seja, normal'" (200 1 :  30) . 

0/a verdadeiro/a transexual , para Benjamin, e fundamentalmente 
assexuado e sonha em ter urn corpo de homem/mulher que sera 
ob tido pcla in tervenc;:ao ci rurgica. Essa cirurgia lhe poss ib i l i taria 
desfrutar do status social do genero com o qual se identifica, ao mes
mo tempo em que lhe permitiria exercer a sexualidade apropriada, 
co m o orgao apropr iado.  Nesse sent ido ,  a heterossexual idade c 
dcfin ida como a norma a partir da qual se julga o que c urn homem 
e uma mulher de verdade. 

Benjamin p rop6e uma tabela na qual classifica niveis de indecisao 
e desorien tac;:ao sexual e de genero .  Em urn conj unto de seis tipos 
(pseudotravesti masculino; travesti fetichista mascul ino;  travesti au
rcntico; transexual nao-ci rurgico; transexual verdadciro de intensidade 

10 Em Lspanho l  no or igi na l .  Traduc;ao da autora. 
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moderada; transexual verdadeiro de alta intensidade) , chega-se as ca
racteristicas fundamentais que definirao o transexual verdadeiro . 

Ao Iongo do trabalho de campo, conheci historias de vida de 
transexuais que tern uma vida sexual ativa; que vivem com seus/suas 
companheiros/as antes da cirurgia; de pessoas que fazern a cirurgia 
mas nao tiveram rela�6es heterossexuais, pois se consideram lesbicas 
e gays. Aproximei-me de outros que nao acreditam que a cirurgia 
lhes poss ibi l i tara ascender a masculinidade ou a femini l idade, pois 
defendem que suas identidades de genero nao serao garantidas pela 
existencia de urn penis ou de uma vagina e que, portanto, a princi
pal reivindica�ao e 0 direito legal a identidade de genero ,  indepen
dentemente da cirurgia. 

DO TRANSEXUAL BENJAMIN IANO A OUTRAS TRANSEXUALIDADES 

Para Benjamin,  o transexual verdadeiro e aquele que 

1) vive uma inversiio psicossexuaf total,· 2) pode viver e trabafhar 
como uma mufher, mas apenas vestir as roupas niio Lhe dd afivio 
suficiente; 3) intenso maf-estar de genero; 4) deseja intensamente 
manter refa�oes com homens normais e mufheres normais; 5) 
soficita a cirurgia com urgencia; 6) odeia seus 6rgiios mascufino/' 
(Benjamin,  200 1 :  45) . 

Vejamos alguns desdobramentos dessas defini�6es. 

PRIMEIRO: SOBRE A RELA<;:AO COM AS GENITALIA$. 

Se todos/as os/as transexuais odeiam seus orgaos, deduz-se que nao 
tern vida sexual . A escuta terapeutica e de toda equipe medica e 
realizada para notar se os/as demandantes conseguem obter algum 
prazer com seus orgaos. Caso possam, provavelmente serao diagnos
t icados como nao- transexua i s .  0/a  t ransexua l  ofic ia l  e quase  
assexuado, uma vez que nao consegue tocar seus orgaos . 

11 Em espanho l  no or ig ina l .  Traduc;Jo da aurora. 
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As hist6rias dos jogos e das negocias:oes sexuais que alguns entre
vistados estabelecem com seus/suas parceiros levam-me a problematizar 
csta verdade. Karia manteve relas:oes com urn rapaz por quase tres 
anos. Viviam juntos e tinham uma vida sexual, segundo ela, satisfat6ria. 
Pedro define sua vida sexual como boa e considera-se urn born parcei
ro sexual : sempre teve muitos "rolos" . Viveu tres anos com uma com
panheira. Ass im como Karia, suas companheiras de curta ou longa 
duras:ao nao sabiam que ele era transexual . 

Pedro: Eu lhes dizia que nao gostava de carinhos no peito e s6 tinha 
relas:oes as escuras . Eu mesmo fiz uma pr6tese que escondo muito 
bern. Agora estou vivendo com outra mo<;:a. 

Maria, durante muitos anos, foi profissional do sexo e teve tam
bern varias relas:oes afetivas estaveis. Afirma: "Gosto muito de fazer 
sexo. Afinal, as carnes sao fracas. "  

Estas his t6rias desconstroem pouco a pouco a imagem de urn 
sujeito transexual assexuado. Todos/as os/as entrevistados/as, a exce
s:ao de Sara , que faziam parte do Pmjeto Transexualismo t inham 
vida sexual ativa. Nao se discutem aqui as complexidades e as nego
cias:oes que se ciao com relas:ao a sexualidade, mas aponta-se para o 
faro de que a constru<;:ao de urn/a transexual assexuado nao encontra 
nenhum respaldo n as hist6rias de vida que conheci . Sao muitas as 
taticas e tecnicas utilizadas para sentir e dar prazer. Cada urn, a seu 
modo, inventa formas de negociar com suas/seus companheiras/os 
as rela<;:6es afetivas e sexuais. 

O u tros  des d o b ra m e n tos  dessa  d e fi n i s:ao da re las:ao dos /as  
transexuais com seu  6rgao podem ser  apontados como "pequenos" 
desdobramentos. Sup6e que todas as transexuais femin inas devam 
esconder o penis e os transexuais masculinos, diss imular a existencia 
dos seios. 0 olhar do especialista geralmente nao deixa escapar esse 
indice de reje i<;:ao . Urn dos membros da equipe comentou: "Voce 
viu Barbara? Voce viu que ela nao esconde o penis?" Barbara usava 
uma cals:a j eans e s6 urn olhar muito atento poderia observar urn 
pouco mais de volume na parte da frente da cals:a comprida. 
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A logica que conduziu esta observac;ao tao minuciosa foi o pres
suposto de que todos transexuais de "verdade" , por nao suportarem 
seus 6rgaos ,  os escondem. 

SEGUNDO: AINDA SOBRE A RELAt;:Ao COM AS GENITALIAS E A SEXUALIDADE. 

Se as pessoas transexuais odeiam seus 6rgaos genitais e fundamen
talmente porque nao lhes permitem ter relac;oes sexuais, dizem os 
defensores do transexual benjaminiano. A motivac;ao principal para 
demanda-las seria a vontade de exercer a sexualidade normal , como 
uma pessoa normal, com o 6rgao apropriado. Para muitas/os ,  no 
entanto, nao e 0 desejo de manter relac;oes heterossexuais que as/os 
leva a fazer a cirurgia, uma vez que ha transexuais femininas que se 
definem como lesbicas e transexuais masculinos, como gays. 

Annabel foi casada durante vinte anos. Teve uma filha e adotou 
urn menino. Na relac;ao com a ex-esposa, desenvolvia as tarefas mais 
vinculadas socialmente ao feminino. Sexualmente, nunca conseguiu 
desempenhar o papel do homem viril .  Os conflitos foram silencia
dos ao Iongo de muitos anos. Chegou urn momento em que nao 
pode mais conviver com as duvidas e as angustias .  l n icialmente ,  
quando procurou a aj uda de especialistas, a inda es tava com a ex
esposa. A situac;ao do seu casamento ficou " insustentavel" quando 
comec;ou a usar roupas femininas e a participar de urn coletivo de 
transexuais. Para Annabel , o amor que sentia pela ex-esposa, no en
tanto , nao diminuiu .  Todas as suas fantasias e desejos eroticos l i 
gam-se ao mundo femin ino .  A discussao da c irurgia e a terapia 
hormonal nao estao vinculadas a urn desejo de manter relac;oes he
terossexuais .  Sua primeira relac;ao estavel depois da separac;ao fo i 
com uma mulher. 

Juana Ramos ,  presidente do Coletivo Transexuais de Madri e 
Coordenadora da Federac;ao Estatal de Usbicas e Gays, desenvolve 
uma reflexao sobre a construc;ao de sua identidade de genero ,  da 
representac;ao do corpo e da intersecc;ao desses niveis para a constru
c;ao de sua sexual idade que nos poe diante de uma rica e complexa 
mult ipl icidade de articulac;oes identitarias. 
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No meu casu, quando constatei que tinha atrariio sexual par 
mulheres (transexuais ou niio-transexuais, niio foro distinriio), tive 
conjlitos pessoais que requereram um intenso trabalho de assumir
me como !esbica, independentemente de assumir-me como mufher. 
Essa desvincu!arao, embora possa parecer foci!, lhes asseguro que 
niio e. Com o passar dos anos, a lesbiandade entre mulheres 
transexuais passou a adquirir cada vez maior visibilidade [ . . }. 
Comerou a organizariio de uma nova categoria: "Mulheres 
transexuais lesbicas ': Encontros de lesbicas que restringiam o acesso 
de mulheres transexuais, grupos de lesbicas que expressavam um 
convite especial as mulheres lesbicas transexuais, lesbicas niio
transexuais que comeravam a pensar sabre a possibilidade de ter ou 
niio ter relaroes com lesbicas transexuais (Ramos, 2002: 20) . 

Moises Martinez se define como urn homem transexual gay. 

Em muitos casas, ao propor uma relariio afetiva elou sexual a 
homens, nos lhes provocamos duvidas e contradiroes sabre sua 
opriio sexual, questionando-se a possibilidade de uma homosse
xualidade (acontece exatamente o mesmo nas relaroes com 
mulheres). Existe competitividade com esse outro homem dentro do 
relacionamento? E o fontasma de uma passive! heterossexualidade 
por parte do outro? E o que acontece em uma relariio homossexual 
entre dais transexuais masculinos? 
Ah! E a folocracia. 0 culto ao pau. Como agir em circulus de 
pessoas onde se supoe que todos tem pau, menos voce? Ou quando 
niio se sabe quem o tem? (Martinez, 2002: 30) . 

Essas narrativas nos posicionam diante de uma complexa rede de 
significados que abre espar;os para novas in terpretar;6es das sexual i
dades, deslocando-as do genero e de urn referencial natural . Fazer a 

ci rurgia e definir-se lesbica e embaralhar as categorias binarias que 
claboram o olhar sobre os corpos, pondo em duvida a relar;ao de 
causalidade entre cirurgia, sexualidade e o verdadei ro transexual . 

Para muitos especialistas, no entanto, a existencia de transexuais 
lesbicas e gays contradiz toda e qualquer possibil idade de compreensao. 
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"Entao, nao entendo para que fazer cirurgia. Se ele era urn homem e 
gostava de mulheres, ou se ela gostava de homens, para que fazer cirur
gia? Qual o sentido de ter uma vagina se o que se desej a  e manter 
reia<;:6es com outra mulher?" Foram as perguntas que uma psicologa fez 
quando conheceu essas configura<;6es das sexualidades entre as/os 
transexuais. 

Para muitos profissionais, nao e possfvel compreender a homos
sexualidade entre os/as transexuais. Porem, quando uma pessoa diz: 
"Eu tenho urn corpo equivocado , sou urn/a homem/mulher aprisi
onado/a em urn corpo de mulher/homem" ,  isto nao s ignifica que 
ser mulher sej a  igual a ser heterossexual . Quando a sociedade esta
belece que o/a homem/mulher de verdade e heterossexual, deduz-se 
imediatamente que urn/a homem/mulher transexual tambem deve
ra se-lo, e sao construfdos dispositivos em torno dessa verdade. 

Os padr6es de masculinidade e feminilidade construfdos socialmente 
refletem-se nas defini<;6es do que seja urn/a transexual de verdade. E 

nesse sentido que esta experiencia poe em funcionamento os valores 
que estruturam os generos na sociedade. Sao estas concep<;6es que orien
tam OS medicos e OS profissionais da saude quando Se aproximam das/ 
OS transexuais. Se a sociedade afirma que 0 normal e a heterossexualidade, 
quando se afirma "sou mulher/homem", e como se a heterossexualidade 
estivesse sendo evocada como urn dado natural, que determina a coe
rencia e a existencia dos corpos sexuados. As cirurgias seriam, entao, 
para possibil itar-lhes exercer a heterossexualidade. 

Os motivos que levam uma pessoa a fazer a cirurgia nao sao sem
pre os mesmos e,  muitas vezes, nao estao imediatamente vinculados 
a sexualidade: surgem em momentos e condi<;6es espedficas de cada 
biografia. Para Andreia, essa necessidade so apareceu porque sentia 
que, para ser considerada mulher, a vagina seria importante, nao 
porque ela a desej asse imediatamente. 

Andreia: Eu acreditava que poderia viver normalmente como uma 
senhora, sem problemas, que isso que tenho no meio das pernas nao 
faria diferen<;a. Eu nao pensei que esse sexo anatomico fosse provocar 
transtornos para mim. Mas eu pensava uma coisa e a vida me mostrou 
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o u t ra .  Quando eu fui para a escola, aos dez anos, comecei a me dar 

conta da diferens:a e a notar que aquila que nao fazia diferen<;:a para 
m i m fazia a diferens:a. Ai e que comes:aram OS problemas. Eu nao 
quero a vagina pelo sexo nao. Eu quero para provar para as pessoas que 
e u  posso tomar banho no banheiro com mulher e estou hi toda feliz. 
Elas nao vao ficar duvidando se eu sou mulher, se eu sou homem. 

Ate aqu i , fo ram con trapostas  as d e fi n is:oes  do "verdade i ro 
transexual" com uma pluralidade de respostas aos confl i tos entre 
corpo , subj etividade e sexual idade encontrada nas proprias pessoas 
que estao vivenciando essa experiencia e que nao estao de acordo 
com as normas oficiais. Interessa-me, agora, refletir sobre a quarta e 
ultima caracteristica dos/as transexuais, segundo a posi<;:ao oficial: a 
ci rurgia de transgenitalizas:ao . 

HOM ENS-PENIS E MULH ERES-VAGI NA? 

Todos/as os/as transexuais benjaminianos/as desejam solucionar seus 
confli tos mediante a realizas:ao da cirurgia. Esse canone nao informa 
exclusivamente os profissionais responsaveis pelo diagnostico , mas 
estrutura tambem parametros entre as proprias pessoas transexuais, 
construindo hierarquias internas a experiencia. A questao que muitos 
propoem e: "Se voce e urn/a homem/mulher aprisionado/a em urn 
corpo de homem/mulher, por que nao mudar esse corpo?" E as mu

dans:as no corpo sao feitas . Muitos/as tomam OS hormonios, fazem 
depilas:oes definitivas e outros procedimentos para terem uma apa
rencia do genero identificado, porem nao querem fazer a cirurgia de 
transgenital izas:ao . 

Se a vida social e feita de homens e mulheres com corpos sexual
mente apropriados, entao, como classificar as pessoas que tern o 
sentimento de pertencer ao genero contrario ao que seu corpo lhes 
informa, mas que nao querem fazer a cirurgia ou que relativizam sua 
importancia? 

Para os homens transexuais, a relas:ao entre a cirurgia e a verda
de dos generos tern outras variaveis .  As tecnicas cirurgicas para a 
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constru<;:ao do neofalo nao tiveram grandes avan<;:os ao Iongo das t'dti
mas decadas. Parece que a ciencia nao tern muita pressa em criar novas 
tecnologias para intervir nos corpos-sexuados femininos, levando-me a 
pensar nas assimetrias de genero na produ<;:ao das tecnologias para trans
formar os corpos femininos. Muitos cirurgi6es argumentam que sao 
raros os casos de transexuais masculinos, o que nao j ust ificaria urn 
investimento em pesquisa para atender a uma clientela tao reduzida. 

De forma geral , os transexuais masculinos nao fazem a cirurgia do 
neofalo. Para todos os transexuais entrevistados, a cirurgia mais impor
tante e a dos seios. Joel fez a mastectomia e a histerectomia. Alec e 
Chus tambem desejam realizar essas cirurgias e vao esperar o desenvol
vimento e o aprimoramento das tecnicas para a constru<;:ao do neofalo. 

Quando urn transexual decide nao se operar e entra na j ust i<;:a 
solicitando a mudan<;:a do prenome e do sexo em seus documentos, 
urn conj unto de conseqi.iencias e desencadeado,  o que remere ao 
ponto in iciaJ desta discussao: quem sao OS transexuais de verdade? 

As teses de Benjamin sao OS canones definidores de pareceres, 
diagnosticos e classifica<;:6es . Todas as vezes que urn juiz, urn medico 
ou urn ps ico logo emitem urn parecer sobre a demanda de uma 
pessoa que es ra  em confli to com 0 genero imposto ,  esra fazendo 
uma cita<;:ao do que ja se transformou em norma, em verdade cien
tffica, a partir das quais os/as demandantes sao aval iados. Nesses 
momentos se nota a operacionalidade do dispositivo da transexua
l idade. Assim,  se todo transexual de verdade so encontra na ciru rgia 
os mecanismos para a supera<;:ao de seus transtornos, nao se podera 
conceder a urn transexual que nao esteja  totalmente cirurgiado o 
direito a mudan<;:a legal da identidade de genero? 

Em setembro de 2002, A.M.L. I  (http/ /www. carlaantonell i . com.es) , 
urn transexual masculino teve seu pedido de mudan<;:a de nome e sexo 
nos documentos rej ei tado por urn juiz espanhol .  0 j uiz exigia que 
"el!la transexual que lo solicite se haya sometido a las operaciones 
quirurgicas y tratamientos hormonales necesarios para Ia supresion 
de sus caracteres sexuales originales y se haya dorado de organos 
sexuales semejantes, a! menos en apariencia, a los correspondientes al 
sexo que sienten como propio" . 
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A . M . L . I  fez a c i ru rgia para a exti rpacrao bi lateral e ha algum 

tempo realizava a terapia hormonal, tendo todos os signos corporais 
idcn tificados socialmente como mascul inos. Pode-se inferir que esse 
ju iz o condenou a vivcr em uma nao-identidade, a estar exclufdo da 
catcgoria humana. Se a humanidade se divide em homens-penis e 
mulhcres-vagina , qual e o Iugar de A. M.L. I ?  

A "aparencia" s e  refere a producrao d e  u rn  corpo sem ambigi.i ida
dcs ,  esteticamente possfvel de desenvolver a heterossexualidade. E 

como se houvesse urn subtexto nesse parecer: "Voce nao e possfvel .  
Seu corpo e uma ambigi.i idade que o/a exclui do possfvel ,  do real . "  

Esse caso nos remere outra vez a Herculine Barbin .  0 que ha  de 
comum entre eles? Tanto em urn quanto em outro, ve-se o poder 
que nao permite ambigi.i idades , decidindo a vida e a morte das pes
soas em nome da ordem heterossexual. 

Ate aqui, apontei os desdobramentos que uma definicrao do que 
e urn/a rransexual de verdade produz em rermos de diagnosrico . :E o 
que chamei no in fcio deste capitulo de "desdobramentos macro" , 
visfveis. Porem,  entre os/as proprios transexuais, essa e uma discus
sao que suscita debates intensos . 

Ja se sabe que a reivindicacrao dos/as transexuais e o reconheci
mento dos generos .  Entao, como class ificar essas pessoas? Os/as 
transexuais nao-cirurgiados afirmam: " Eu sou urn/a homem/mu
lher, quero meu direito a identidade de genero. " Como lhes respon
der? 'Nao , se voce e urn/a homem/mulher, onde esra seu/sua penis/ 
vagina?" E como os/as nomear? Qual e o Iugar deles/as na vida social ? 
Eles/as nao existem ? Reproduz-se i n ternamente uma h i erarquia 
ass imetrica, geradora de exclus6es. Os cirurgiados ocupam o nfvel 
mais alto ncssa hierarquia dos/as transexuais de verdade. 

Em uma reuniao de transexuais, pode-se notar esse p rocesso de 
construcrao de hierarquias em funcionamento. " 

Uma representante do Coletivo de Transexuais da Catalunha dis
curia com uma representante do Coletivo de Madri o alcance da Lei 
de Idenridade de Genero espanhola que estava em debate no parla
mcnto espanhol .  0 debate se cncaminhou para a importancia da 
ci rurgia para a mudancra legal da identidade de genero . Enquanto a 
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discussao seguta, uma das mulheres transexuais presentes comenta
va a meia-voz: 

Eu respeito aqueles que niio querem fozer a cirurgia, porem eu 
sempre quis minha vagina. Agora que a tenho, me sinto uma 
mulher completa. Desejo que a minha primeira noite seja muito 
especial. Voce sabe. . .  toda mulher quer seu principe encantado, 
quer chegar a primeira noite virgem. 

Toda mufher tece uma cumplicidade identid.ria. Mas quem so
mos n6s ,  mulheres? Quais sao os elementos identitarios que nos 
poss ib i l i tam a nomea<;ao como "nos" ? Quais sao as caracteristicas 
internas pr6prias do ser mulher que nos particularizam ao mesmo 
tempo que nos diferenciam "deles" ? 

Seu discurso contava de uma mulher idealizada; poe em funcio
namento as expectativas construidas socialmente para os generos, 
material izadas na ideia da pureza feminina, que aprisiona mulheres 
biologicas e nao-biol6gicas ; falava de lugares inabitaveis .  

Este sentimento de ser ou de estar incompleto, ou mesmo em 
deb i to ,  const i tu i  as cont i ngencias identidrias e ,  para mu i tos/as 
transexuais, nao e a cirurgia que lhes garantira a coerencia identitaria 
que p rocuram; para outros,  porem, a cirurgia pode representar a 
poss ibi l idade de ascenderem a condi<;ao humana. 

12 Enconrro de rranscxuais como arividade paralcla a XIV I n ternational A I DS Confcrcncc/Barcclona , 
ju lho 2002. 



A ESTETICA DOS GtNEROS 

0 grande ausente nas formulas:oes de Butler e o proprio corpo, ob
servou Preciado (200 1 ) ,  uma vez que a aurora nao trata dos proces
sos especificos para a sua produs:ao, reduzindo a identidade a urn 
efeito do discurso, ignorando as formas de incorporas:ao especificas 
que caracterizam distintas inscris:oes performativas da identidade. 

Embora Butler afirme que nao existe uma essencia interior que e 
pasta  e m  ev idenc i a  por  me io  dos a tos ,  nao d i z  nada  sab re a 
especificidade dos processos de construs:ao dos corpos que buscam 
ajustar-se ao modelo dim6rfico ou, ainda, sabre aqueles que j ogam 
com as ambigliidades e reconstroem seus corpos com este objetivo, 
como os drag kings e as travestis. 

Essa critica e importante na medida em que aponta para a neces
sidade de se aprofundar a analise dos mecanismos especificos das 
mudans:as corporais ,  alertando-nos para a sua plasticidade. '  No en
tanto, ha urn outro nivel de composis:ao e visibil izas:ao dos generos 

1 [ .ty Prosser ( 1 998) e ourros rcpresenran res de comun idades rransgeneros ·e rransexuais amcricanas 
'- r i L icam a insrrumenra l iza)ao da performance da drag queen na reo r ia de Buder, uma vez que ela a 
ddi ne como exemplo paradigm;ir ico da produ�ao de iden ridade performativa.  Segundo Prosser, o 
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que antecede ,  de forma geral , os processos de mudan<;:as corporais 
propriamente di tos (sej a  por meio de hormonios e/ou cirurgias) e 
que apresenta uma autonomia consideravel . Como cobrir o corpo? 
Como escolher a cor, a roupa, o sapato, o penteado que darao esta
bi l idade ao corpo? Se o corpo-sexuado e urn efei to protetico das 
tecnologias fundamentadas na heterossexualidade, a moda consti
tui-se como pr6tese desse corpo . 

Esse corpo-sexuado fala por intermedio das roupas, dos acess6rios, 
das cores . A importancia da estetica aparece nas narrativas dos/as 
entrevistadas como urn demarcador entre os generos, e e sobre a 
rela<;:ao entre genero e estetica que se tratara neste capitulo . '  

Se o corpo e plastico , manipulavel ,  operavel ,  transformavel ,  o 
que i ra estab i l iza-lo na ordem dicotomizada dos generos e a sua 
aparencia de genero. E comum encontrar transexuais que, antes de 
come<;:arem os processos de hormoniza<;:ao, geram confusao e pas
sam despercebidos aos olhares classificadores, gra<;:as a util iza<;:ao de 
artiffcios para terem a aparencia do genero identificado. 

0 sentido que se atribui as roupas e aos acess6rios l iga-se a urn 
campo mais amplo de significados que extrapola a ideia de urn "gos
to pessoal " ,  v inculando-se as norm as de genero que estabelecem 

que  se pode afirmar  e que  os/as transcxuais c os/as transgc!neros p6em sabre a mesa nao  apenas 
performances teatrais ou de ccn<irios atraves dos generos (cross-gender), mas transformac;6es que tern 
urn raio de aniculac;ao mu i to mais amplo: sao m udanc;as ffsicas, sexuais ,  socia is  c poli r icas dos corpos 
que niio estiio em cena. But ler (2002),  no en tanto, afirmara que tomou as drag queens como exemplo 
de performatividade fora de urn referente bio logico e niio como modelo parad igmatico. 

2 Sabre a rela�iio entre moda c a sexual idade, com enfase na constru�iio dos fet iches sexuais  que algumas 
pe�as gcram (a sapato, a cspart i lho ,  as meias) , vcr Steele ( 1 997) . Em Unissexo, Winick tomad a 
moda como um i nd icador das mudanc;as mais gerais pelas quais passou a j uventude norte-americana 
nas decadas de 1 960 e 1 970. Os cortes de cabelo, as roupas, a moda esport iva, os gestos, as mus icas, 
as dansas vao romper o padrao de separac;ao absolura enrre os generos, o que resu l ta na produc;ao de 
urn est i lo un issex. Outros au rores anal isarao a moda como forma de produzir i magens que part ic ipam 
da organiza�iio de u rn  social  tr ibal (Maffesol i ,  1 987, 1 989) ;  outros, como forma de expl ic i tar uma 
c lasse social e ,  ncssc movimcnto, sao estabelecidos c6digos de d is r i nc;ao em relac;ao a our ras classes 
(Bourdicu,  1 983) ;  ou como um ind icador do "imperio da aparencia", que se art icula ao crescen te 
processo de personal iza�iio (Lipovctsky, 1 998) ; ou ,  a inda, como propos El ias ( 1 997) ,  as roupas como 
conj u nr o  de c6d igos de exposic;ao, resrr ic;ao, au rocontrole, que marcarao a vida na corre e o  prOprio 
processo c iv i l izador. 
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determinadas formas de cobrir os corpos-sexuados . As roupas nao 
cumprem exclusivamente urn papel funcional . Conforme apontaram 
Villac;:a e Fred Goes ( 1 998) ,  as roupas constroem habitus pessoais que 

articulam relac;:6es entre o corpo e o seu meio. Pode-se sugeri r que, 
para a formac;:ao dos habitus dos generos, a estetica participa de forma 
a dar visibil idade aos treinamentos propriamente corporais. 

A importancia estetica pode ser considerada como uma variavel 
constante nos discursos dos/as entrevistados/as. Quando eram crian
c;:as, desej avam as roupas e as cores proib idas ; quando comec;:aram a 
trabalhar, urn dos pr ime i ros atos fo i comprar  suas roupas para 
"montar" seus guarda-roupas . Nesse momento, e possfvel observar 
as ideal izac;:6es operando as escolhas e as exclus6es. A estet ica tam
bern aparece como urn indicador de nfveis de mascul in idade e de 
femin i l idade, alem de ser uma variavel para a negociac;:ao com a 
equipe medica .  

Tentando sistematizar a discussao sobre a estetica dos corpos
sexuados referenciada nas falas dos/as entrevistados/as, prop6em-se 
tres movimentos: ( 1 )  estetica, infancia e memoria, em que as narra
tivas nos levam a urn tempo de repress6es dos desejos clandestinos 
de usar uma cor ou uma pec;:a considerada impropria para o seu 
genero . A memoria aqui e evocada para legitimar a longevidade de 
u rn  sent imento de confl i to que "estava al i  desde sempre" ; (2) na 
composic;:ao de urn estilo, quando comec;:am a comprar suas roupas, 
devem realizar o trabalho da citacional idade. Qual o tipo de roupa 
apropriada para urn/a homem/mulher? A escolha de urn determi
nado estilo esta vinculada as ideal izac;:6es dos generos; (3) a estetica 
no hospital. Mais do que observar as negociac;:6es explfci tas entre os 
membros da equipe e os/as "candidatos/as" sobre a/o verdadei ra/o 
mulher/homem por meio das roupas. Nesse espac;:o , tambem se es
tabelece uma comparac;:ao entre os/as transexuais sobre os/as que 
melhor se vestem, estabelecendo-se, ass im,  uma h ierarquia a partir 
dos nfveis de femin i l idade/mascul in idade que cada urn consegue 
material izar nos estilos eleitos. 
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A ESTETICA COMO UMA VARIA VEL EXPLICATIVA 

Uma das verdades para se class ificar uma pessoa como transexual 
diz que o motivo principal que impulsionaria as/as transexuais a 
sol ic i tarem in tervenc;oes c in'ugicas seria a certeza , desde sempre ,  
de serem homens/mulheres em corpos equivocados .  Par essa con
cepc;ao , a chave explicativa para a existencia dos confli tos e para a 
sua superac;ao estaria no corpo . No entanto,  nota-se que ha urn 
momenta anterior a descoberta da  existencia de  urn "corpo equi
vocado" na emergencia dos confl i tos entre corpo, sexualidade e 
identidade de genera. A consciencia do corpo-sexuado apareced 
em urn momenta posterior. Nao ocorre uma descoberta s imuld
nea do tipo: "Eu tenho vagina, par isso nao posso usar cueca" au 
" Eu tenho penis ,  par  iss a nao posso usar calci nha" .  Os  relatos 
invertem essas sentenc;as . De  uma forma geral ,  apontam que ,  na 
infancia, sentiam desejo de ter raupas e acess6rios do outra gene
ra . Os confli tos in iciais que aparecem sao mais au menos ass im :  
"Eu quera usar urn vestido. Par que  nao posso ?"  au " Eu quera usar 
uma calci nha. Par que nao posso?" 

0 que antecede aos conflitos com as genitalias sao aqueles com a 
propria construc;ao das verdades para as generas, efetivadas nas obri
gac;6es que as corpos paulatinamente devem assumir para que pas
sam desempenhar com sucesso as desfgnios do seu sexo . Aqui ,  o 
genera aparentemente esta a servic;o do sexo . Assumir urn genera e 
urn pracesso de longa e ininterrupta durac;ao. Nessa pedagogia, uma 
das lic;oes primeiras e aprender a usar, querendo au nao, as cores e as 
raupas definidas como aprapriadas. 

0 fasdnio par raupas, jogos e cores vinculados ao outra genera 
que lhes fo ram praibidos na infancia pode ser identificado como 
desencadeador dos conflitos in iciais .  A infancia e lembrada como 
urn periodo de permanente insatisfac;ao e de aversao as raupas e a 
outras acess6rios generificados que eram obrigados/as a usar. 0 
momenta em que passam a comprar suas pr6prias raupas, ao con
tdrio, e descrito com grande felicidade e com urn forte sentimento 
de liberdade, como narra Manuela. 
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Manuela: Desde crians;a, sabe? Eu exers;o mais esse !ado feminino.  
Dcsde crians;a eu me ocupo mais pelo !ado do un iverso feminino:  
roupas, b rinquedos, tudo sempre fo i mais por esse !ado. Depois ,  
quando eu ja  t inha uns 1 3 , 14 anos, eu vestia sempre roupas unissex, 

nao assim totalmente masculinas ,  que eu nao gostava. Sempre gos

tava de blusinha baby look, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, a 
primeira coisa que fiz foi comprar minhas roupas. Ah, eu achei born, 
m e senti bern. Porque eu nao gostava de vestir uma cueca, eu me 
scntia estranha. AI, quando eu comprei uma cals;a do j ei to que eu 
queria, foi 6timo! Eu tinha 1 5  anos. Sempre fiz unhas das meninas 
Ia da rua de casa ,  das mulheres . Eu fu i montando meu guarda
roupa, sabe? 

A freqliencia de depoimentos semelhantes aos de Manuela le
vou-me a concluir que se poderia pensar em termos de uma "forma
s;ao discursiva" (Foucault, 1 98 5 ,  1 996) que indicava a importancia 
da estetica para a compreensao dos processos de organizas;ao das 
performances de genera ,  co nfer indo- lhe  uma certa au tonomia  
explicativa para a emergencia dos conflitos com a s  normas de  gene
ra. Afirmas;6es do tipo "Me sentia ridlculo usando vestidos .  Que 
coisa hordvel , aqueles las;os ! "  ou "Odiava aquelas cals;as" sao ima
gens recorrentes em suas lembrans;as . 

Uma leitura psicanalltica, nos moldes de Stoller, apontaria que o 
uso,  na infancia ,  de roupas impr6prias para o genero informado 
pelo sexo seria sintoma de uma sexualidade construlda fora do com
plexo de Edipo. Nesse caso, nao seria suficiente apontar a estetica e 
os gostos ,  tampouco dora-los de uma potencialidade expl icativa. A 
verdade dessa conduta "desviada" deve ser encontrada mediante uma 
"varredura" no inconsciente, tendo como bussola a sexualidade, que, 
por sua vez, estad referenciada na relas;ao binaria pai-mae. E nessa 
diade heteronormatizada que se encontrarao os porques de a crians;a 
desenvolver determ inadas identificas;6es . Essa conceps;ao busca a 
coerencia da as;ao a partir de uma suposta correspondencia en tre 
co rpo ,  sexual idade e genero,  conferi ndo a estet ica o cadter de 
epifen6meno da sexualidade. 
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Vejamos a imporrancia que a estetica desempenhou na hist6ria de 
Maria. 0 desejo de realizar a cirurgia era para usar as roupas de que 
gosta, sem ter de se preocupar em "esconder nada" . Mais adiante , 
voltarei a discutir a rela<;:ao entre ci rurgia e estetica de genero. No 
entanto , vale apontar o caso de Maria para refor<;:ar o argumento da 
precedencia da estetica dos generos e de que ser reconhecido como 
homem/mulher esta diretamente vinculado a aparencia do genero . 

Maria come<;:ou sua cirurgia por conta propria aos 1 4  anos, con
tinuou aos 1 8  e, aos 45 ,  espera o momento de conclu!-la. 

Maria: Eu olhava meu corpo e achava horrlvel , aquele montinho na 
minha frente. Eu detestava, para mim aquilo era o cumulo do absur
do. A minha cabe<;:a e de mulher, e eu toda feminina, toda maravilhosa 
e aquele monte ali .  E eu vestia uma roupa, olhava nas mulheres, nas 
colegas, vestia as roupas ficava linda, toda chique. Ai, meu Deus, aque
le monte e eu horas arrumando aquilo. Eu falei: " Nao, eu vou tirar, 
nao agiiento. "  Eu sei que foi urn erro meu, em ter come<;:ado a minha 
cirurgia, porque eu me mutilei. Eu tirei os tesdculos. Eu tirei quando 
tinha 1 4  anos, tirei urn coquinho. Mas depois sarei ,  nossa, mas foi urn 
milagre. Comecei a tirar, tirei urn, o meu pensamento de crian<;:a . . .  
Pensei: "Assim e u  tiro, a{ e u  visto a cal<;:a e outro fi ca  urn pouco d e  ci, 
urn tantinho de ci e o  povo ve que era uma perereca. "  Meu pensamen
to, aquele pensamento assim de mulher, de querer ser. AI, eu tirei , a{ as 
minhas colegas chegaram da boate, eu estava praticamente mona, ja 
tinha perdido meu sangue todo. AI eu tirei o outro ,  depois . . .  com 1 8  

anos, Ia j a  em Belem. Aproveitei que estava Ia, internei n o  hospital e 
aproveitei que eu estava no hospital e falei aqui eu tiro o outro. Tirei o 
outro coquinho e o povo do hospital ficou tudo louco. Foi com uma 
gilete. Para dizer a verdade,  nem senti dor. Que voce vai e aperta, 
aperta, esquenta voce nem sente. Voce tern loucura para tirar aquilo,  
que aquilo t:i te incomodando, que voce nao t:i nem a! .  Eu s6 nunca 
tirei meu penis, se eu tirasse o penis, nao tinha como fazer a cirurgia. 
Naquela epoca, nao tinha possibilidade de fazer essa cirurgia. Eu que
ria tirar porque era uma coisa que estava me incomodando, porque o 
pintinho ficava murcho ali, podia vestir minhas cal<;:as . . .  
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Quando Maria afirma "Aquele pensamento ass im de mulher, de 

querer ser" , nao esra se referindo ao desejo de ter uma vagina, mas 
e m ser reconhecida publ icamente como mulher pelas roupas que 
cobrem e estabi l izam o corpo, e "aquele montinho" comprometia 
qualquer possibil idade de sucesso desse objetivo. A h ist6ria de Ma
ria dramatiza muitas outras hist6rias que escutei ao Iongo das entre
vistas . Muitos/as nao fizeram o corte fisico ,  mas o desejo de serem 
reconhecidos e viverem as performances com as quais se identifi
cam, levam-nos/nas a realizar os cortes simb6licos: usam faixas para 
esconder os seios, escondem o penis ,  usam maquiagens fortes para 
dissimular os sinais da barba, enxertos para produzir urn efeito visual 
de seios fartos .  

Se nao existe nenhuma essencia interna aos generos e ser de urn 
genero e ,  antes de tudo, "fazer" genero, no sentido de as:oes conti
nuadas, reiteradas, a estetica, entao, assume urn papel importante 
para aj udar a compreensao dos mecanismos de produs:ao dos confli
tos e de entrada no genero identificado na experiencia transexual . 

I N FANCIA, MEM6RIA E ESTETICA 

Contar hist6rias e remeter-se ao passado; e por a memoria em as:ao . 
A infancia e lembrada como urn perfodo de permanente insatisfas:ao 
e de aversao as roupas que eram obrigados/as a usar. Mas como esse 
ato de lembrar e real izado? A organizas:ao das lembrans:as funciona 
como urn recurso para legitimar suas historias de insatisfas:ao com o 
genero imposto. 

A infancia e uma fase da vida evocada com grande fors:a. No entan
to, a memoria nao pode ser compreendida como urn arquivo de ima
gens que e posto em movimento em suas narrativas . Relembrar e urn 
ato interpretativo, no qual o sujeito atualiza uma leitura sobre o pas
sado e as lembrans:as sao matizadas pelas condis:oes do presente. 

Se e 0 social que fornece as matrizes por meio das quais OS indivf
duos processam suas lembrans:as , e ele, o sujeito,  quem recorda a 
par t i r  de uma le i tura s ingular do seu passado . Para H albwachs 
( 1 990) , contudo , os membros de urn grupo que comparti lharam 
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determinada historia e habitaram urn espas:o espedfico atualizaram 
igualmente a lembrans:a de urn passado comum. 

Para essa abordagem, a autonomia do suj eito em interpretar seu 
passado estaria condicionada a historia do grupo. A memoria pessoal 
dependeria do seu relacionamento com a familia, a classe social , a 
escola, a igreja e a profissao. Po rem, como salientou Eclea Bosi ( 1 998 :  

4 1 1 ) ,  por muito que se  deva a memoria coletiva, pois e ela que da 0 

sentido de pertencimento, temos de considerar que ela sofre com as 
mudans:as de seus membros e, embora tenha urn Iastra comum, cada 
membra a interioriza de uma forma singular . .l 

Sugira uma inversao na formulas:ao de Halbwachs: a memona nao 
esra condicionada aos espas:os sociais em que o sujeito transitou, mas 
aos espas:os sociais em que transita no momenta em que essa memoria 
e evocada. Nao basta afirmar que recordar e interpretar; deve-se ir 
alem e apontar este " interpretar" como urn ato relacional, vinculan
do-o aos contextos em que sao evocados. Quando urn/a transexual 
fala da infancia para urn membra da equipe, no espas:o hospi talar, 
sabe que deve selecionar fatos significativos que compravem suas per
manentes e continuas insatisfas:oes com o genera que !he foi atribuf
do. E ai que a estetica aparece com grande fors:a argumentativa. 

l A discuss:to sabre a memOria e a capacidadc de o sujciro imprimir sua marca no aro de recordar esra 
relacionada a uma discuss:to mais ampla sabre os l imi res e as possib i l idades de os sujei tos produzirem 
leiruras originais sabre o mundo que os cerca . Em Halbwachs, essa capacidade e vista como l im imda 
pelos quadros sociais que estru ruram suas lembran<;as; ou, em termos durkheim ianos, o aw de lembrar 
vincula-se J. consciencia coletiva e sO pode ser compreendido nos seus marcos. Em Bergson (apud Bas i ,  
1 998) ,  ha uma reflexao sobre a memoria em si mesma, como subjetividade l ivre, nao havendo uma 
temar iza<;5.o dos sujeiws-que-lembram, nem das rela<;6es entre os sujei tos e as coisas lemhradas. Para 
Bergson ,  o prindpio central da memOria seria a conserva<;5o do passado que sobrevive, quando C cvocado 
no presenrc sob a forma da lembran<;a. como em estado i nconsciente. As lembran<;as, por esta 
abordagem, seriam as sobrevivencias do passado, emergindo at raves de imagens-lembran<;as. Para meus 
estudos sabre memOria e constru<;5o de senridos na experiencia transexual .  aproximei-me, 
particubnncntc, das formub<;Oes de Basi ,  segundo as quais "Cada memOria individual C urn ponto de 
vista sabre a n1em6ria coletiva. Nossos deslocamentos al teram esse ponro de vista: pcrrcncer a novos 
grupos nos fi1z cvocar lembran<;as significativas para este presente e sob a luz explicariva que con vern a a<;5.o 
atual . 0 que nos parece un idade e mul tiplo. Para local izar uma lembran<;a nao basta um fio de Ariadne; 
e preciso desenrolar fios de meadas diversas, pais ela e urn pomo de encontro de v3rios caminhos, e um 
ponto complexo de convergencia dos  mui tos pianos do  nosso passado" {Bosi ,  1 998:  4 1 3) .  
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Nao se esta fazendo uma dicotomia entre memoria coletiva e me
moria individual , ate porque a memoria coletiva so sobrevive median
te as narrativas de sujeitos historica e socialmente localizados. A ma
teria lembrada, a substancia social da memoria, e tanto individual 
quanto social . Ao trabalhar as lembrans:as compartilhadas e transmi
ridas por urn grupo, "o recordador vai paulatinamente individuali
zando a memoria comunitaria e, no que lembra e no como lembra, 
faz com que fique o que signifique" (Bosi, 1 998 :  3 1 ) .  E nesta dialetica 
que nos inserimos no mundo e lans:amos luzes no passado ; nela, a 
slntese e sempre provisoria, porque novas luzes podem clarear regi6es 
antes obscurecidas, que poderao modificar a primeira regiao ilumina
da, em urn movimento de permanente interpretas:ao e reinterpretas:ao. 
0 tempo do lembrar, como salientou Walter Benjamim, nao e vazio e 
homogeneo, e urn "tempo saturado de agoras" ( 1 989 :  229) . 

A definis:ao do diagnostico de transexualidade esti fundamentada, 
em grande medida, nas narrativas sobre a infancia. 0 terapeuta estari 
atento para notar se ha uma linha de coerencia e continuidade entre o 
desejo presente de ser reconhecido/a como homem/mulher e o passa
do. A longevidade dos conflitos e urn indicador importante para se 
definir urn diagnostico favoravel a cirurgia. No entanto, quando eles/ 
as afirmam que nao gostavam das roupas que eram obrigados a usar 
nao estao afirmando que tenham aversao as suas genitalias .  

Pode-se sugerir que a reafirmas:ao de uma identidade, util izando 
as lembrans:as como recurso,  cumpre uma dupla funs:ao: reti ra a 
ideia de culpa ,  e ,  s imul taneamente ,  legit ima as performances de 
genero a partir da essencial izas:ao da identidade. Conforme disse 
Manuela, "a diferens:a do transexual para urn gay e que nos sempre 
soubemos quem somos" . 

Para Patricia, a infancia foi uma epoca de grandes confus6es. Fi
lha de pais missionarios, as ideias de pecado, castigo, culpa sao os 
pontos fortes de sua narrativa. 
Patricia: Eu pensava que era pecado eu querer coisas de menina. Eu 
comecei com a igreja. Fui para a igreja. Tern a parte dos homens e das 
mulheres, na hora que me punham para sentar do lado dos jovens, mas 
dos meninos. Ai, meu Deus do ceu! Eu tinha que levantar o bras:o, a! 
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eu via minha mae levantando as maos, af as correntinhas escorregavam 
do seu bra<;:o, as mulheres, aquela coisa mais linda, com correntinha, 
com rel6gio, com anel de brilhante e o vento batendo no cabelo delas 
no ventilador e eu queria estar sentada do !ado das mulheres. Eu tinha 
cabelo curtinho, mas eu me sentia assim como uma delas. 

0 que desejava Patricia com essa reconstru<;:ao poetica das mu
lheres que freqi.ien tavam a igrej a?  Ser mulher  ou  usar "aq uelas  
correntinhas" e outros objetos identificados como femininos?  Mas, 
se o corpo-pr6tese nao existe sem as pr6teses da moda, ser mulher 
nao pode ser desvinculado de uma determinada esti l fstica. Parece
me que, ao desej ar "ser mulher" , Patricia es ta reivindicando essa 
posi<;:ao para que possa desenvolver as performances femininas .  Sa
bre os presentes e as roupas, Patricia lembra: 

Patricia: Minha mae chegava do servi<;:o dela, clava presente de Na
tal , quer dizer, cuequinha pra Patricia ,  calci nha para as m i n has 
i rma s ,  b o n e q u i n h a ,  x ampuz inho  de  s e r e i a  pa r a  as  m e n i n a s ,  
xampuzinho de caval inho p r a  Patric ia .  Que 6 d i o  q u e  me clava , 
chorava de raiva, porque eu queria xampuzinho de sereia b on i ti 
nho t a m b e m .  E u  que r i a  aque l e s  pe rfu m i n h o s  c h e i ro s i n ho s ,  
talquinho d e  mulher. M e  davam a s  coisas bruscas, aqueles cavali
nhos, aqueles indinhos idiotas, sabe? Nossa, que nervo que eu fi
cava . Aquelas cuequinhas com abertura do !ado . Ate chorava de 
nervo,  eu fi cava com tanta raiva. Eu ia br incar com as m i n has 
irmas, eu queria ser a mamae. As meninas faziam an iversari o ,  t i
nha bolinho com vel inha de cinco aninhos, balao. A Patricia nun
ca teve nada disso , tanto que sou apaixonada por torta e bol o .  Eu 
tenho trauma. Eu nunca tive urn bolo de aniversario, nunca. Aquila 
al i  j a  fo i v i rando urn trauma na minha cabe<;:a, ja comecei a me 
sentir rej e itada; quer dizer, entao nao posso ganhar porque elas sao 
mulheres ,  elas ganham as coisas mais del icadas e ganham b o lo e 
eu nao ganho? Homem, entao, e urn bicho que foi fei to para ralar 
e sofrer, ter barba e aquela coisa. Eu detesto pelo, odeio pelo , nao 
gosto. Entao, quer dizer que eu nunca vou ter, porque tenho p iu-
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p i u c nunca vou ser considerada como menina? Mais  que droga, 
fi.cava com raiva. A vida da mulher e mais colorida. 

Quando Patricia afirma "quer dizer que eu nunca vou ter, porque 

rc nho p iu-piu e nunca vou ser considerada como menina ? " ,  esra 

c laborando uma interpreta<;:ao de sua infancia com o olhar de al

gu e m  que  desco b r i u  a causa das  i n terd is:oes  para  nao ter "o 
pcrfuminho" e "a festinha de aniversario" . 

ASSUMINDO 0 GtN ERO IDENTI F ICADO 

Entrar no mundo do genera escolhido e encontrar urn "ponto de 
equilfbrio" na composis:ao de urn estilo e uma tarefa que exige ob
servas:ao e criterios. Algumas vezes , este processo e Iento .  Quando 
saber que nao esta "demais" , que sao muitos acess6rios? Como com
binar as cores das roupas com o sapato? Qual a roupa apropriada 
para cada ocas iao? Qual o estilo que permit i ra ser reconhecida/o 
como mulher/homem? 

Annabel: No inicio ,  voce nao sabe o que por. Principalmente para 
mim,  que comecei tao tarde. Eu acho que queria recuperar o tempo 
perdido. Ficava aquele exagero . Voce nao lembra quando eu come
cei a usar roupa feminina? Eu me sentia uma menina de 1 5  anos e 
queria me vestir ass im. Adoro as cores alegres, os brincos, as pulsei
ras . Mas, com o tempo, encontrei urn ponto de equilfbrio . 

Vit6ria : Quando eu assumi ,  escancare i ,  usava m inhas bermudas 
coladinhas, minhas roupas e sala para a festa . . .  

Patricia tentou muitas vezes desempenhar as performances masculi
nas, usar "aquelas roupas horrorosas" para ser aceita pela igreja. Chegava 
a simular cdticas as mulheres que se vestiam de forma mais livre. 
Patricia: Ate com os 14 anos eu era da Assembleia de Deus. Fingia que 
era rapaz e detestava ver aquelas mulheres com as roupas curtinhas, 
aquele "shortinho" . Tipo de roupa igual da Carla Perez. Na verdade, eu 

1 7 1  



homossexualidade l e clcu:::.:lt=u•=-• _ ___, 

falava para OS colegas: "Isso e prostituta." Eu estava querendo ser igual , 
estava querendo vestir igual . Eu falava assim: "Isso e prostituta. Isso vai 
para o inferno se nao se converter, aceitar Jesus ." E eu me comendo por 
dentro de vontade de ser mulher, vestir aquela roupa, ser igual . 

Patricia lembra da admirac;:ao que sentia ao observar sua irma se 
arrumando para sair de casa: os perfumes, o cabelo muito bern pen
teado , as roupas intimas. 

Patricia: Quando fui morar com a minha irma em Belo Horizonte, 
estava com 14 anos, ou 1 2, 1 3 , nao me lembro mais a idade. Ela saia 
e eu ia mexer nas coisas dela. Aqueles cremes caros dela, que ela com
prava da Avon ;  aquelas coisas, aquelas areinhas. Ela ia tomar banho, 
que eu via, colocava a toalha, coisa de mulher, na cabec;:a. Passava cre
me branco no rosto, ia l ixar a unha assistindo a novela. Na hora que 
ela saia para trabalhar, eu ia ao banheiro, esquentava a agua, deixava a 
agua esquentar, aquela fumac;:a no banheiro, nem cabelo grande eu 
tinha. Punha a toalha e saia com o roupao dela. Ia  para o quarto, me 
maquiava, passava o negocio no olho, punha urn pepino no olho e 
ficava Ia lixando, igual mulher, me sentindo o maximo. 

Para Patricia, Karia e Helena, a moda mascul ina e pobre e "sem 
grac;:a" ' enquanto a das mulheres e feita de cores, perfumes e br i
lhos. Todas falam da tristeza que sentiam quando eram obrigadas a 
vest i r  "aquelas roupas sem grac;:a" . "Ser hom em e muito sem gra
c;:a" , comentam. 

Karia e Andreia definem-se como "muito vaidosas" ; sao fascina
das por roupas, recusam-se, inclusive, a ir a uma festa se nao tiverem 
uma roupa nova para usar. 

Kdtia: Quando eu vou sair, eu me arrumo bern arrumada. Se for para 
sair mal-arrumada, eu nao saio, fico quieta em casa, e outra, eu tenho 
mania de roupa nova. Eu passo meses e meses sem sair. Adoro perfu
me, roupa nova, maquiagem eu gosto, me sinto bern. Entao, quando 
eu saio , sou o centro das atenc;:oes. Nao gosto de ser o centro das 
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aren<;:6es, que me deixa com vergonha. As vezes, surge muita pergun
ra: "Sera que ela e homem ou mulher?" Sempre acontece isso . Eu 
ainda tenho a marca da barba. Mas, quando saio, arranco tudo. Com 
a pin<;:a, eu tiro todos os cabelos desde que come<;:aram a nascer. 

Andrtia: Eu gosto muito de me arrumar, mas ha muito tempo que 
estou sem fazer compras, ate a unha nao estou fazendo todo final de 
semana.  Entao,  a produ<;:ao e uma coisa que mexe mui to com a 
minha auto-estima. Se eu estiver produzida, estou maravilhosamente 
bern. Eu quero ser vista se eu estiver com cabelo arrumado , se eu 
estiver com roupa bon ita, eu quero ser vista. Ao contrario ,  se eu 
river com as roupas que ja  vesti , que eu nao suporto mais nem ver, se 
eu pudesse, n inguem me via, eu entrava num buraco que n inguem 
me achava. Isto mexe muito com a minha auto-estima. 

Para os transexuais mascul inos, nao havia nada mais constrange
dor do que se ver no espelho com urn vestido e urn la<;:o cor-de-rosa. 
Para Chus, era urn choque quando estava andando pelas ruas e via 
sua imagem refletida nas vitrines: "Para mim, aquela nao era eu. Eu 
sentia vergonha. Me sentia ridiculo . "  

Os transexuais masculinos admiram a simplicidade dos homens 
em se vestirem, o que esta intimamente ligado a valoriza<;:ao de uma 
caracterfstica tida como masculina: a objet ividade e a praticidade. 
"As mulheres ficam horas falando de maquiagem, roupas e outras 
bobagens" , comentou Alec. No entanto, ser s imples nao s ignifica 
nao ser refinado, nao ter "born gosto" . 

Cada uma, pouco a pouco, relatara seus processos para definir 
urn esti lo, que esta vinculado a urn campo mais amplo de significa
dos . Para Alec, James Bond e o tipo que ele tenta seguir, "mesmo 
sabendo que nao tenho dinheiro, eu gosto das coisas boas" . Chus 
prefere as roupas marcadamente mascul inas: terno, gravata, rel6gio 
grande, cores mais escuras, sapatos . 

Para Joel ,  a constru<;:ao de sua masculin idade esteve vinculada, 
in icialmente, a urn determinado estilo de roupa. No come<;:o, ainda 
adolescente, passou a freqi.ientar ambientes masculinos que valori-
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zavam uma estetrca agressiva e dicotomizada em rela<;:ao a estetrca 
feminina. Essa radicalidade foi amenizada, por urn !ado, porque en
controu urn tipo neutro para as suas roupas e, por outro, porque o 
contato com a discussao sobre identidade de genero o fez compreen
der muitos dos "mitos da mascul inidade" . 

0 ato de ves t i r  uma calc inha ,  combinada com o sut ia ,  uma 
sa ia  j usta que valorize a s  nadegas , uma blusa j usta ,  0 penteado, 0 

salto alto,  o vermelho e o dourado como cores p referidas entre as 
transexuais  fem i n i nas ,  sao i n terp reta<;:6es que  lhes  poss ib i l i tam 
inseri r-se no campo do  genero ident ificado . Com isso ,  nao  p re
tendo afi rmar que se tenha chegado a urn tipo estetico caracterfs
t ico das/os transexuais .  Ha mui tas d ivergencias sobre este ponto .  

Para Manuela ,  as mulheres hoj e em d ia  seguem urn modelo 
de mulher rac ional ,  obje t iva na hora de se ves t i r, sem tempo de 
ficar diante do espelho .  Para e la ,  uma das caracterfst icas da mu
lher e a vaidade. 

Manuela: Adoro me arrumar para sair, gastar tempo comigo. Gosto 
de mulheres com curvas fartas. Fui criada vendo minha mae usando 
salto alto todo dia. Ia  ao cinema para ver aquelas mulheres maravi
lhosas como Marilyn Monroe. Hoje, a mulher quer usar cabelo cur
to, pouca maquiagem, roupas discretas, e sao magerrimas. Eu acho 
esta mulher anorexica horrfvel .  Eu gosto do excesso . '  

E interessante observar como as identifica<;:6es de Manuela estao 
proximas ao imaginario camp, que se caracteriza por uma preferen
cia pelo exagero, pelo excesso ,  por uma forma de ver o mundo como 
urn fenomeno estetico (Maffesoli ,  1 989) , na medida em que evoca a 
fantasia ,  o ludico no cotidiano, e incorpora na composis:ao de urn 
estilo pessoal elementos identificados como proprios do mundo da 
fantasia, do teatro ; rompe, ass im, os l imites entre real e fics:ao, paro
dia e original .  

4 Nao cntrevisrci Man uela ind iv idua lmenre .  Essas no ras sao  de uma reun iao do G I GT. Manuela e 
transexual fem i n i na ,  canrora de Opera, arr isra pUst ica e parr ic ipa even rua lmenre das reun iOes do 

G I GT 

1 74 



A REINVENc;Ao DO CORPO: SEXUALIDADE E G�NERO NA EXPERI�NCIA TRANSEXUAL 

Essas considera<;:6es de Manuela foram real izadas em uma reu
n i ao do  G I GT. Nessa  mesma re u n i a o ,  o u t ras t r an s exua i s  s e  
posicionaram contd.rias a posi<;:ao de  Manuela. Para elas ,  a s  mulhe

res devem buscar a sobriedade e a discri<;:ao, adj etivos que,  afinal ,  
qualificam o feminino.  

A discussao sobre os estilos remere aos processos que cada um 
vivencia para a composi<;:ao do seu .  Quando perguntados sobre por 
quais momentos tiveram de passar ate definir  seu estilo , dois tipos 
de respostas emergiram . A primeira remere as narrativas da memo
ria, "desde sempre fu i ass im" , conforme visto anteriormente. Este 
tipo de constru<;:ao de sentido foi mais freqiiente entre os/as entre
vistados/�s que faziam parte do Projeto Transexualismo. 0 segundo 
tipo de resposta trabalha com no<;:6es claras de mlmese ,  de uma 
repeti<;:ao interpretada do que os/as aproximaria de um/a homem/ 
mulher biol6gico/a. A constru<;:ao da mascul in idade/femin i l idade, 
nesse caso, efetiva-se mediante uma aparente "c6pia" .  

No entanto, inclusive para os  que negam a ideia da "c6pia" ,  como 
Karia e Sara, podem-se notar desl izes discursivos. Para Karia, sua 
patroa muitas vezes !he chama a aten<;:ao por estar usando roupas 
" i ndecentes" . 

Kdtia: Ontem mesmo ela me disse: "Mas voce esra depravada. Uma 
mo<;:a da sociedade nao anda desse j eito. Isso e indecente . "  Eu falei 
ass im para ela: "Ah, mas eu queria mostrar os meus dotes femini
nos . "  Ela falou ass im:  "Tern outras maneiras de voce mostrar seus 
dotes femininos .  Uma cal<;:a j eans coladinha, por exemplo . "  

As interpela<;:6es d e  sua patroa provocam-lhe u m  efeito reflexivo 
que a leva a mudar de roupa; afinal, sua patroa e uma "mulher nor
mal " .  Embora Karia defina que a forma de se vest ir  e importante 
para ser reconhecida como "mulher de respei to" , no momenta de 
p6r em movimento essas idealiza<;:6es , o resultado nao refletid. me
canicamente essa constru<;:ao , haja  vista as interpela<;:6es de sua pa
troa. Dal a imporrancia de se perceber que, entre o nlvel discursivo 
(cuja articula<;:ao dos enunciados vincula-se ao campo social espedfico 
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em que  sao profer idos )  e a expenenc i a ,  h a  d i s c r epanc i a s .  As 
ma t e r i a l i za<j:6es  das i d ea l i za<j:6es  pa s sam p e l o  e fe i t o  do  
desmapeamento , '  quebrando a ideia de  continuidade, causa e efei
to, reti l inearidade entre discurso e pdtica. 

Para Patricia, as normas sociais nao estao erradas . Ela interpreta 
seu caso como uma exce<rao . Diz que tern problemas e que,  nesse 
caso, a sociedade deveria ser mais tolerante. Para ela, as travestis, ao 
se vestirem como mulheres , "nao afrontam a sociedade como os gays" . 

Patricia: Pelo menos eles nao afrontam. Mesmo que nao fa<ram a 
cirurgia ,  ninguem ve que e urn homem. 0 pior e ver dois homens 
com barba e tudo se beijando. E uma pouca-vergonha, dois homens 
barbudos se beijando . Ja 0 travesti nao.  Quem ve pensa que e uma 
mulher, ne? 

Para Patricia, o genera e a sexualidade estao polarizados na esteti
ca e na esti l istica. 0 problema nao esta fundamentalmente em se 
ver dois homens se beijando, mas no fato de eles terem aparencia de 
homens. Aqui ,  a dicotomiza<rao nao se da em termos das subj etivi
dades, mas sim nas performances que visibil izam os generos. 

A escolha de urn estilo tambem esti relacionada a urn outro cam
po estrategico de negocia<r6es. Sara usa roupas femininas mais classi
cas, nao usa cal<ra jeans ou roupas decotadas, gosta de cal<ras de seda, 
blusas de algum tecido fino, saltos altos, bijuterias douradas. Segun
do ela, e mais facil pedirem documentos para uma pessoa que esta 
malvestida do que para ela. Essa foi a forma que encontrou para burlar 
o controle social : passar como pertencente a uma classe social que nao 
e a sua. Essa composi<j:aO estetica nao esti limitada por tal estrategia, 
pois revela a sua interpreta<rao sobre uma moralidade feminina rigida, 
pautada em valores como "mulher de respeito" e "mulher de familia" .  

s SCrvulo Figueira define desmapcamcnto como a "cocx istCncia d e  mapas, idcais, ident idades c normas 

conrrad i tOrias nos sujc i ros .  0 desmapeamento nao e a perda ou a s imples ausCncia de 'mapas' para 
orien ra-;ao , mas sim a existCncia de mapas d i feren tes c con tradi t6rios i nscritos em n lveis d i feren res 
e relat ivamente d issociados dentro do sujeito" ( 1 987: 23) .  Nesse caso, pode-se observar que h;i  um 
i magin<irio camp negociando com a s  idea l iza-;Oes estfticas para os gCneros. 
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Sara: Da forma que eu me vista, ninguem nem se toea. So se a pessoa 
pegar e observar mesmo . Se for uma pessoa mui to observadora, 
curiosa, as vezes s im. Por exemplo, eu nao uso calera j eans. Eu uso 
roupa mais social . . .  Eu estou 24 horas produzida. Geralmente, do 
jeito que eu ando, as pessoas acabam nao pedindo documentos. Ate 
mesmo nas viagens que eu facro, geralmente eles pedem identidade e a 
passagem, eles nao olham nem na minha passagem, muitas vezes nem 
na minha identidade eles nao olham. [ . . .  ] Geralmente as pessoas fi
cam olhando para mim, bocao aberto: urn mulherao da minha altura, 
1 ,77 m, com salta 1 3 , eu fico com 1 ,90 m. Ja me confundiram com 
manequim. Hoje eu entro num Iugar, as pessoas que nao me conhece
ram antes, que nao me viram antes, nunca vao pensar que sou urn 
transexual . Eu me vista e me porto como uma mulher normal . As 
roupas aj udam demais. Eu ja nao tenho urn corpo de se jogar fora 
tambem. Nao me sinto a oitava maravilha do mundo, mas tambem 
nao sou de se jogar fora. Mas consigo passar, mesmo estando com as 
outras que sao desengoncradas [ referencia as outras "candidatas" do 
Projeto Transexualismo] . Tern umas desengoncradas . . .  

A estetica a aj uda a construir uma auto-imagem posi tiva. Con
forme discutirei no proximo capitulo, a auto-imagem para alguns/ 
algumas e negativa (quando falam das genital ias) e positiva (quando 
apontam partes do corpo) . Assim, por urn momenta, depara-se com 
sentimentos de inferioridade, conforme apontou Katia :  "As vezes, 
eu me sinto urn l ixo" ; e ,  em outros, emerge uma consideravel auto
estima. A mesma Katia afirma: "Nao e por nada nao, mas, quando 
eu me arrumo e fico bern bonita, nao tern para ninguem. "  

ESTETICA N O  HOSPITAL 

"Uma estetica apropriada para o genera apropriado. "  E isso o que os 
protocolos exigem quando determinam que "os/as candidatos/as" 
devem ves t i r-se com as roupas do genera ident ificado ( teste de 
vida real) . Nas negociacroes efetivadas com a equipe medica e com 
o contexto hospitalar sabre o masculino e o feminino, a forma como 

1 77 



homossexualidade l •lc::<•:::ltu::::••=----' 

o/a "candidato/a" se apresenta e urn dos indicadores mais importan
tes na determina<;:ao dos graus de femini l idade/mascul in idade que 
cada urn possui ,  conforme foi discutido no capitulo sobre a opera
c ional iza<;:ao do dispos i t ivo da transexual idade ,  "A inven<;:ao do 
transexual " .  

Entre os/as transexuais, a estetica tambem e valorizada como urn 
indicador de femini l idade/masculinidade. Urn dos temas recorren
tes entre os/as "candidatos" refere-se as roupas e aos acess6rios, ge
rando mui tas vezes uma certa rival idade para se defin i r  a/o mais 
femin ina/ mascul ino .  

Katia define-se como. a mais feminina de todas, a s  outras "ainda 
tern muito que aprender" . Para Marcela ,  as colegas nao sabem se 
vestir. Sara, por sua vez, afirma que algumas colegas do Prajeto pare
cern "umas destroncadas" e que outras se vestem como "putas, usam 
raupas para chamar a aten<;:ao, com a barriga para fora" . Para Sara, 
uma "mulher de respeito" nao se da a esse "desfrute" . 

Os comentirios e as pequenas rivalidades eram freqi.ientes , em
bora houvesse momentos ocasionais em que se reuniam para se elo
giar mutuamente .  

Urn dia, Maria chegou ao hospital com urn vestido Iongo, bran
eo , semitransparente,  com urn decote profundo, que deixava seus 
seios insinuarem-se. A admira<;:ao das colegas foi grande: "Como voce 
tern OS seios bonitos! " ,  "Meu sonho e ter O S  seios ass im" ,  "Como 
voce consegu iu ? " ,  "Ah ,  minha filha,  e a natureza ! "  Ela caminhava 
com ombros para tras , ereta, performaticamente valorizando seus 
seios, que estavam quase sempre em destaque. 

As divergencias entre eles/as sobre a forma apropriada de urn/a 
homem/mulher se vestir contribuem para desfazer a ideia da experi
encia transexual como urn todo homogeneo e repradutor dos "este
re6tipos" dos generos. As vers6es disponfveis sobre o masculino e o 
feminino que circulam na sociedade tambem circulam aqui .  

0 genera s6 existe na pratica e sua existencia s6 se realiza mediante 
urn conjunto de reitera<;:6es cujos conteudos sao frutos de interpre
ta<;:6es sobre o masculino e o feminino.  0 ato de por uma roupa, 
escolher a cor, compor urn estilo, sao a<;:6es que fazem o genera, que 
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visibilizam e posicionam os corpos-sexuados , os corpos em trinsito 
ou os corpos ambfguos na ordem dicotomizada dos generos . Vestir
sc e urn dos atos performaticos mais carregados de significados para 
a constrw;:ao das performances dos generos. 

Se a estetica pode ser interpretada como uma moeda para a in
serc;ao no campo do genero identificado , podendo significar a possi
b il idade de agregar "capital de genero" aos/as transexuais .  pode-se 
questionar o porque de o processo nao parar neste ponto e de eles/ 
e las  re iv i nd i ca rem as i n terven<;6es nos  corpos , s ej a  med i an te 
hormonios, s i l icones ou/ e cirurgias . 
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CORPO E SUBJETIVIDADE 

Para Ceccarell i ,  

o sofrimento psiquico do transexual se encontra no sentimento de 
uma total inadequariio, de um !ado, a anatomia do sujeito e seu 
'sexo biologico' e, de outro, a este mesmo 'sexo psicol6gico' e sua 
identidade civil. Essas pessoas, cujo sentimento de identidade 
sexual niio concorda . com a anatomia, manifistam uma exigencia 
compulsiva, imperativa e injlexivel de 'adequariio do sexo: 
expressiio utilizada pelos pr6prios transexuais; como se elas, foce a 
esta convicriio de incompatibilidade entre aquilo que siio 
anatomicamente e aquilo que sentem ser, se encontrassem num 
corpo disforme, doente e monstruoso ( 1 998 :  2) .  

A interpreta<;:ao do autor de que o/a transexual ve seu corpo como 
"disforme" , "doente" , "monstruoso" nao e uma posi<;:ao isolada. De 
uma forma geral , o dispositivo da transexualidade define nesses ter
mos a rela<;:ao que o/a transexual tern com seu corpo .  A suposta 
rela<;:ao de abje<;:ao que ele/ela tern com seu corpo gera outras inter
preta<;:6es, como, por exemplo, a ausencia de sexualidade. 
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Para Ramsey, 

o padriio transexual normal tem baixo ou nenhum impulso 
sexual, arriscam muito pouco quanto a esse ponto. 0 pequeno 
grupo que gosta de se masturbar deveria fozer muitas perguntas -
e ponderar respostas cuidadosamente - antes de se lanrar a 
cirurgia ( 1 996: 1 1 0) .  

Conforme essa visao, a procura pela cirurgia tern como finalida
de a satisfac;:ao sexual, o que diverge da interpretac;:ao aqui elaborada, 
segundo a qual e a busca por inserc;:ao na vida social 0 principal 
motivo para plei tea-la. 

Tentarei argumentar, em primeiro Iugar, que nao ha uma rej ei
c;:ao l inear ao corpo entre os/as transexuais; ao contrario ,  a constru
c;:ao da auto-imagem para muitos e positiva, destacando-se, inclusi
ve, alguma parte do corpo considerada "maravilhosa" , principalmente 
en t re as t ransexua i s . N o  e n tan to ,  mu i tas vezes no ta - se  q u e  a 
i n te r i o r i zac;:ao  das  ve rdades  p roduz idas  p e l o  d i s p o s i t i vo  cia  
transexualidade nao os/as possibi l i ta notar essa ambiguidade. Em 
muitos momentos, afirmam "eu odeio meu corpo" , para, logo de
pois, dizerem "Nossa, me acho linda, principalmente meu cabelo e 
meu bum bum" .  

A afirmac;:ao d e  que os/as transexuais odeiam seus corpos esta 
baseada em tropos metonlmicos . '  Toma-se a parte (as geni ta l ias) 
pelo todo (o corpo) . E como se a genitalia fosse o corpo . Esse movi
mento de construir  o argumento metonimicamente espelha a p ro
pria interpretac;:ao moderna para os corpos, em que o sexo define a 
verdade ult ima dos suje i tos .  

0 segundo objetivo deste capitulo e apontar que a relac;:ao que 
os/as transexuais tern com as geni tal ias nao e marcada exclu s iva
mente pela abj ec;:ao . Os relatos sobre a relac;:ao com as gen i ta l i as 
variam de afirmac;:6es tais como "Tenho horror a essa coisa" ate " Ele 
faz parte do meu corpo , nao tenho raiva" . 

1 Sobrc "rropos" c urna an<i l i se t ropol6gica Jas ciCncia.s modernas, ver White  ( 1 994 ) . 
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0 COR PO SEXUADO 

Quando discuti a rela<;ao entre transexualidade e estetica, afirmei 
que a consciencia da existencia de corpo-sexuado aparecera em uma 
fase da vida em que ja ha uma ident ifica<;ao com determinadas 
performances de genero. Para muitos, essa descoberta significa urn 
momento de atribui<;ao de sentido para as varias surras , insultos e 
rej ei<;6es famil iares . Ter urn penis/uma vagina e nao conseguir  agi r 
de acordo com as expectativas , ou sej a, nao conseguir desenvolver o 
genero "apropriado" para seu sexo , e uma descoberta vivenciada com 
grande surpresa para alguns. 

Kdtia: 56 vim a conhecer meu corpo aos 14 anos, quando vi  uma 
revista pornografica embaixo do colchao do meu irmao e vi  uma 
mulher sem roupa.  Eu ja  rinha visto meus i rmaos pelados com o 
penis duro, mas o meu era aquela coisinha pequeninha, nunca su
biu. Para mim, toda mulher era daquele j eito. Eu ficava esperando 
meus seios crescerem,  porque minhas amigas esravam de peito grande 
e eu nao. N elas, veio a menstrua<;ao e em mim nao, ne? Entao, eu 
fiquei preocupada com aquilo. E outra, eu entrei na escola com 1 8  
anos. Eu abandonei a familia e fui morar com urn rio meu na cida
de. Na escola e que se descobre. Ai, com 1 8  anos, p rocurei  uma 
medica e perguntei para e la .  Eu queria saber por que todas as mi
nhas amigas tinham a menstrua<;ao . Os peitos delas eram grand6es 
e o meu era pequeno, so duas bolinhas. Entao, eu queria perguntar 
o porque de tudo aqui lo .  Eu me sentia uma mulher, agia como 
mulher. Quer dizer, que nem uma mulher. Tern muito tempo que 
cu buscava aj uda para entender esse meu problema. Nao entendia o 
que era isso .  Que ia fazer com tudo aquilo? Ai eu procurei uma 
medica quando tinha 1 8  anos e ela me disse que eu nao era nem 
homem nem mulher. Nunca tinha visto urn travesri na minha vida, 
nunca t inha visto urn homossexual ;  se ja t inha visto , nao t inha 
percebido nada tambem . Ai entao eu falei :  "Genre do ceu ,  e por 
i s so que minha mae nao gosta de mim!"  Ai vern tudo aqui lo na 
cabe<;a. Eu cheguei ate ela para perguntar se ela sabia que eu era 
ass im, cia disse que sabia, mas tinha vergonha de falar, vergonha de 
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explicar. Eu cheguei a sentir c6licas esperando a menstruac;:ao. De 
tan to querer a menstruac;:ao , sent ia  c6lica. Cheguei a fazer varios 
ultra-sons,  eu nao deixei de pensar que tinha alguma coisa dentro 
de mim. Ai eu pensei :  "Poxa, como eu sou diferente . "  Entao , come
cei a fazer muitas perguntas para a minha mae. Eu nao acredi tava. 
Para mim, eu era mulher e pronto .  

Foram varios encontros com Katia no hospital , em sua casa, na 
casa de sua patroa e em locais publicos. Por outros caminhos ,  eu 
sempre !he perguntava: "Voce descobriu que seu corpo era de ho
mem aos 14 anos?" A resposta tambem era a mesma: "Eu pensei 
que as mulheres tivessem uma coisinha na frente, mas que nao su
bia. Muitas vezes minha mae me tratava mal, mas eu nao sabia por 
que, nao ligava uma coisa com outra ."  

Outra imagem recorrente para j ustificar sua " ignorancia" era o 
fato de seu penis "nunca ter subido" . Ao Iongo de nossos encontros, 
observei que Katia estabelecia uma relac;:ao entre o penis ereto e a 
mascu l in idade .  

Kdtia: E eu pensava assim, esmagando ele: "Nunca mais e le ia levan
tar. " Entao, eu tentei esmagar, assim com as unhas. Eu tinha urn pavor 
e urn medo dele levantar algum dia. Entao, para isso nao acontecer, eu 
esmagava ele com as unhas assim, esfregava assim. Eu nao sentia dor, 
por causa de tanta angustia com aquilo ali ,  eu nao sentia dor. 

Caso seu penis ficasse ereto, seria uma prova de que ela nao era uma 
mulher. Inclusive, quando comec;:ou a tod-lo de forma mais freqi.iente 
para fazer a higiene, teve muito medo quando o viu se "mexendo" . 

Kdtia: Deus me livre! Quando eu vi aquela coisa mexendo, eu vi que 
ele estava vivo e parei com aquilo. 

"Aquela coisa" ,  "aquilo" , "urn pedac;:o de carne" sao algumas das 
express6es comuns entre as transexuais femininas para nomear "esse 
pedac;:o de carne que tenho entre as pernas" . Proferir a palavra "penis" 
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c tornar-se homem. Mais do que dar vida por intermedio de urn ato 
l ingli fstico, a palavra "penis" contamina suas identidades. Entre os 
transexuais, os seios tampouco sao nomeados ; de forma geral , apon
tam-nos quando se referem a eles ou falam "dessa parte de cima" .  
Anteriormente, discuti como Butler ( 1 997) analisa a homofobia no 
exercito norte-americana a partir de uma normativa in terna que 
proibiu que seus membros se assumissem publ icamente como ho
mossexuais. Sugiro que "penis" e "seios" tambem podem ser classifi
cados ,  nesse caso,  como palavras que "contagiam" . Ao serem pro
nunciadas, desencadeiam urn conjunto de posis:oes identitarias para 
quem as emite e para quem as escuta. 

Ate o momenta em que Karia desconhecia a "verdade" do seu 
corpo, conviveu com ele e nao se colocava a questao da cirurgia; 
tampouco compreendia 0 porque do desprezo da mae. Quando des
cobriu que sua genitalia estava em desacordo com o seu genero, que 
era esse corpo sexuado o responsavel por impedi-la de fazer e de 
exercer as performances com as quais se identificava, comes:aram os 
conflitos .  A "revelas:ao" desse corpo sexuado acarretou uma outra 
revelas:ao: finalmente descobriu o porque da rej eis:ao da mae. 

Kdtia: A coisa e horrfvel ,  porque voce ve que nao era aquila que imagi
nava, que voce pensava que era. Eu ia me matar. 0 pior e que eu rinha 
uma obsessao de querer me matar na frente da minha mae e falar: 
"Voce fez, voce esra vendo a destruis:ao."  Era essa a intens:ao, sabe? 

Se Karia estava segura de que era uma menina com uma "coisi
nha" na frente, Sara, ao contrario, tinha muitas duvidas quando era 
crians:a que foram silenciadas pelo medo de ser punida pela familia. 

Sara: Interessante, antigamente, quando eu era crians:a, eu pensava 
ass im: "Sera que rodo mundo esta errado? Esse povo esra rudo erra
do?" Eu pensava que eu era a pessoa cerra. Todo mundo estava erra
do. Af, com o tempo, eu fui parando para pensar, mas eu nunca fui 
crians:a de perguntar nada. Sempre eu perguntava para mtm mes
ma. Eu nunca confiei em falar com ninguem. 
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Alec, quando era crian<;:a, imaginava que a produ<;:ao das diferen
<;:as anat6micas e sexuais era urn processo de longa dura<;:ao . N in
guem nascia menino ou menina, o tempo iria separando-os . Estu
dou em colegios de frei ras , onde os corpos estavam sempre escondi
dos. Para ele, todas as crian<;:as tinham os corpos iguais, e a defini<;:ao 
do sexo aconteceria urn dia, enquanto estivesse dormindo.  Entao, 
ele acordaria e teria urn corpo de homem. Acredi tava que as mudan
<;:as para urn corpo de menino levavam tempo e que nao seria neces
saria uma interven<;:ao pessoal para faze-lo. Seria o genero que deter
minaria o sexo . Aos 1 2  anos, no Iugar do penis, veio a menstrua<;:ao. 
Nesse momento,  come<;:aram os conflitos. 

Alec: Quando eu era crian<;:a, tinha urn ideal de que todos eramos 
iguais ,  ate que urn momento da vida teu corpo tinha que se trans
formar, porque, e verdade, meu corpo tinha que se transfo rmar. 
As vezes eu rezava, pedindo urn milagre, mas chegou a menstrua
<;:ao e acabou minha h istorinha.  E logo me sairam os se ios ,  ai  pen
sei : "Caramba, o que esra acontecendo aqui ?  Nada sa iu como eu 
esperava . " 
Aos 1 2  anos, quando chegou a menstrua<;:ao , foi uma carastrofe, me 
caiu o mundo em cima [ . . .  ] Nao tinha visto o corpo desnudo de 
uma mulher e de urn homem para poder observar as diferen<;:as que 
exis t iam . Acho que as ideias e as cren<;:as que eu t inha e porque 
ignorava as diferen<;:as. 

Neste caso, parece-me que Alec desejava ter os musculos, a ener
gia e a for<;:a masculina e nao , prioritariamente, OS orgaos reprodutores. 
Helena tambem fala de sonhos. 

Helena: Quando era crian<;:a, eu dei tava na c;ama,. ,d<;>rmia pensan
do: "Amanha eu podia acordar com o cabelo grande, que nem 
uma menina . "  Sempre pensei ,  aquele desejo ,  aquela vontade, mas 
sempre ass im ,  como se fosse urn passe de magica. Depois dos 1 6  e 
que eu comecei a me transformar e ver que t inha que buscar outros 
recu rsos .  
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Para Joao , os seios e a menstrua'rao significaram o fim da liberdade. 

Joiio : Ate a ocasiao dos meus 1 2 , 1 3  anos, eu ficava sem camisa, 
entendeu? Eu ficava s6 de cal'rao. A vontade comigo mesmo. Af foi 
surgindo a adolescencia, seios, essas coisas , af voce tern que se fechar, 
se tampar. Esse corpo de mulher me incomoda. Af pronto, quando 
veio a menstrua'rao , aos 1 3  anos,  ja nao podia ficar sem camisa, 
livre. Af pronto, acabou. Nao podia ficar como eu era mesmo: livre. 
E af quando come'raram a surgir os meus seios, essas coisas, eu cho
rava, eu nao queria, entendeu? 

Para os transexuais masculinos, a menstrua'rao e os seios anunciam 
o fim dos sonhos, da l iberdade, a impossibi l idade de se tornarem 
homens e ,  por outro !ado , a separa'rao definitiva dos mundos dos 
generos a partir dessas diferen'ras . A descoberta do corpo-sexuado 
imp6e a tarefa de relacionar-se com as partes do corpo responsaveis 
pela rej ei'rao que sofrem, ao mesmo tempo que desencadeiam uma 
busca para se defin i rem,  para encontrar respostas e modelos que 
lhes poss ibi l i tem constru ir  identifica'r6es . Muitos/as relataram que 
"depois de pensar, pensar, eu cheguei a conclusao: YOU COrtar" . 

A BJ E<;:Ao E CONVIVENCIA 

Cada urn encontrara respostas e caminhos para conviver com as 
partes de seus corpos que e responsavel por !he retirar a poss ibi l i 
dade de ser reconhecido como membro do genero com o qual se 
iden t ifica .  

Kdtia: Eu entrei no banheiro cia minha patroa, quando eu v ia  o 
p reconceito na rua, eu entrava no banheiro com a faca na mao. Teve 
uma vez que eu quase tirei. Af, eu liguei para um doutor amigo. Eu 
odeio tanto esse tro'ro que ja levei uma broP..ca d'J medico por nao 
ter asseio. Porque eu detesto aquilo ali . Eu mijo 5entada igual uma 
m ulher, mas acontece que no penis eu nao toco. Eu tenho pavor 
dele .  Agora, com o tratamento psicol6gico , eu estou aprendendo a 
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assear. Tinha medo de que ele subisse. Tinha pavor: eu falo no "treco" 
como se tivesse tirado, porque para mim ele nunca existiu. 

Patricia: A parte do meu corpo que menos gosto e o penis .  Acho 
horrfvel .  Tenho ojeriza, eu tenho pavor desse negocio. Ah, nem . . .  
E u  j a  tentei ate cortar [ . . .  ] quando era pequena, e u  lembro, deveria 
ter uns 1 2  anos. Eu subi em uma arvore. Tinha daquelas formigas 
bern grandes. Ai eu peguei duas, ia colocar de urn !ado e do outro, 
na hora que uma colocou as mandibulas dela saiu sangue, ai  eu 
gritei e sal correndo. 

Andriia: 0 que eu queria era viver bern, mesmo que eu nao tivesse 
vagina, mas eu queria era nao ter isso. Cheguei a planejar tira-lo. Eu 
pensei, vou entrar no banheiro do hospital , levo tesoura, blocos de 
gases, x i locaina, planeje i  tudo. Eu pensava em inje tar xilocaina, a 
tesoura ja vai estar amoiadinha, desinfetada, e OS biocos de gases e 
j ustamente para estancar a hemorragia ate o momento da sutura .  
Eu pensei que t inha que ser no banheiro do hospital , se eu fizer em 
casa e muito Ionge, o socorro pode demorar e eu posso morrer por 
causa da hemorragia. 

Esses relatos exp6em urn quadro de abjec;:ao, embora com niveis 
diferenciados. Andreia, por exemplo, nao tern o mesmo "pavor" que 
Karia, tampouco e possivel interpretar o desejo  manifesto de fica
rem " l ivres" , inclusive com a vontade de "ti rarem por conta pro
pria" ,  como vontade de morrer. E importante ressaltar esse aspecto 
para que nao se construa uma imagem suicidogena do/a transexual , 
urn dos primeiros passos para vitimiza-lo/a. Tal construc;:ao desdo
bra-se em sua infantil izac;:ao , pois se sup6e que seu sofrimento nao 
os/as permite atuar ou decidir sobre seus corpos . 

A abjec;:ao, porem, nao e a unica possibil idade de leitura para as 
genital ias . Para Vitoria, o penis esra ali , faz parte do seu corpo. Nao 
se considera "anormal" ,  apenas "tenho uma coisinha a mais que ne
cess ita de correc;:ao" . 
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Vitdria: Para te falar a verdade, esse neg6cio de ter o 6rgao nao me 
incomoda.  Eu quera me sentir  mais feminina do que eu ja sou .  
Sempre tive esse objetivo, porque eu ia . . .  acho que te  falei nas outras 
fitas, quando eu vestia raupa intima ficava uma coisa assim diferen
tc, nao clava para mostrar, mas ficava. Se a pessoa olhar bern assim, o 
biqufni ,  da diferenc;:a. Dependendo da calcinha nao da diferenc;:a, 
fica pequenininho, normal. Tanto e que, quando eu visto as minhas 
raupas , eu nao me s into incomodada. E uma parte de mim,  vou 
cuidar dele .  Eu me s into 99 ,99% mulher, falta s6 esse pequeno 
detalhe. Porque eu sou femea de corpo e alma, entao eu vou tirar 
uma coisa que alguem mandou errado. E a mesma coisa que voce 
quebrar uma unha,  vou fazer minha unha,  e a mesma coisa, vou 
ficar mais bonita. Isso. Nao sinto incomodada, nao sinto ass 1m, va1 
melhorando mais ainda. 

Para Bea,' o penis faz parte do seu corpo, e ela nao reivindica a 
cirurgia, pois uma vagina nao mudara seu sent imento de genera , 
"nao passara de urn buraco" . Para ela, e seu sentimento que importa, 
sendo o 6rgao totalmente secundario. Pos pr6tese nos seios ,  nao 
tern nenhum sinal de barba ou pelo nos brac;:os e toma hormonios. 
Hist6rias como a de Bea, que reivindica o direito a identidade legal 
de genera feminina, desvinculando-a da cirurgia, poe-nos diante da 
pluralidade de configurac;:6es internas a experiencia transexual .  

A MASTU RBA<;:AO 

A rejeic;:ao a genitalia significa que nao se consegue obter prazer por 
meio do seu toque? 0 transexual construfdo oficialmente nao con
segue tod-lo para fazer a h igiene, tampouco para a obtenc;:ao de 
prazer: e uma relac;:ao de total abjec;:ao. No entanto, quando Marcela 

2 Ilea Espejo c uma das fu ndadoras do Colcrivo de Mulhcrcs Transexuais da Cara lunha .  l'arr ic i pei de 
v;ir ias reun iOcs desse colerivo e a en l revistc i .  A discussao sobre a imporrcincia o u  nao da rea l iza<;fl.o da 
c i rurgia est<i i n serida em um debate mais ;unplo sobre a Lei de ldcn tidade de Genero que rramira no 
Scnado espanho l .  
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afirma "Eu acho o penis podre, horrfvel" ,  nao se pode deduzir que 
esteja dizendo "Eu nao o toco , nao me masturbo" . Segundo ela, 

Marcela: As vezes ate, para falar a verdade, eu me masturbava sozi
nha, sabe? Eu nao posso mentir. Ja me masturbei s im, ele ja subiu 
s im. Pode ser uma coisa que as vezes a pessoa tern vergonha de falar 
que tern. So se uma pessoa e deficiente, que tern problema, que esta 
paralisado o corpo todo, af talvez nao tenha ere<;:ao; como que uma 
pessoa que e absolutamente normal nao vai ter? Igual te falei ,  quan
do eu era adolescente j a  me masturbei . Agora, com os hormonios, 
nao sobe mai s .  Eu  se i  que e abso lu tamente normal .  Eu  sendo 
transexual ou nao,  e normal a masturba<;:ao . Quando fa<;:o,  estou 
pensando que estou sendo penetrada por outro homem, que eu es
tou beij ando, que eu estou dando, que eu estou chupando . Agora 
nao, nao tenho ere<;:ao completa. As vezes posso ate ter uma meia 
ere<;:ao , se eu ficar afirmando muito,  pensando, querendo, eu posso 
ate ter 80% de ere<;:ao, mas nao chega a 1 00%. 

Por que alguns/umas transexuais mentem ou sen tem vergonha 
de s e  mas turbar ?  Devemos voltar, ou tra vez ,  a cons t ru<;:ao do  
transexual  como a lguem tota lmente avesso as suas gen i ra l ia s  e 
assexuado . Se a " identidade transexual" foi caracterizada pelo horror 
as gen i ralias ,  seria impensavel ,  sob essa perspectiva, admit ir  que e 
possfvel obter algum tipo de prazer com elas . 

Os/as transexuais sabem das suposi<;:6es e expectativas construfdas 
para as suas condutas, principalmente no espa<;:o hospi talar. 0 dis
positivo da transexualidade tenta regular as microintera<;:6es que se 
efetivam nesse espa<;:o , alem de tentar interferir, em nfveis variados, 
na organiza<;:ao de suas subjetividades . Se o "transexual de verdade" 
nao se masturba, "Quem sou? Como posso masturbar-me?" 
Vit6ria: Tern umas meninas la no Projeto que tern uma frescurada, 
"Eu nao toco no 6rgao" . Frescura. Frescura para se sentir mais assim. E 

mentira. Se me fala: "Ah, que eu nunca peguei . "  Eu digo: "Mentira! Se 
nao pegasse, estaria fedendo, ne?" Eu ja me masturbei sim. Eu toco no 
6rgao sem problemas. Genre, e uma parte do meu corpo! Faz parte de 
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mim. Isso aqui nao vai ser jogado fora, a unica coisa que vao tirar sao as 
bolinhas, o resto vai estar tudo aqui .  Voce esra entendendo? Entao, o 
que eu vou fazer? Vai continuar aqui, a mesma coisa. A unica coisa que 
vao tirar sao as bolinhas. Na hora da rela<;:J.o e normal. Frente, arras, ai, 
de todo jeito. Eu sou normal, normal. Eu !avo, mexo e brinco com o 
6rgao. Tudo depende da fantasia. Eu nao me incomodo. 

Alec assiste a filmes er6ticos enquanto se masturba e ,  quando se 
olha no espelho, ve urn homem. Toea o seu clitoris como se fosse urn 
penis. A traj et6ria de Alec para assumir-se como homem transexual 
revela os pr6prios processos para a constrw;:ao das identidades. Ate 
os 23 anos, s6 teve rela<;:oes com rapazes . 0 medo de ser considerada 
lesbica e do preconceito dos parentes e conhecidos o fez, inclusive, 
"exagerar" em sua fama de "loba" .  Tinha muitos namorados, mas 
sempre teve urn amor feminino clandestino. A forma que encontrou 
para suportar o seu corpo feminino foi mediante uma intensa rotina 
de ginastica. "Eu cheguei a fazer o i to horas de ginastica por dia .  
Quando eu via os corpos dos meus namorados, eu pensava: nossa, 
eu estou muito melhor que ele . "  

Aos 23 anos, decidiu "parar de mentiras" e buscar solu<;:oes para 
o seu corpo. A hist6ria de Alec aponta para o faro de que a rela<;:ao 
entre o corpo e a sexualidade nao e retilfnea. Ele nao gostava de seu 
corpo femin ino ,  mas consegu iu  ter rela<;:oes sexuais com rapazes , 
sem problemas com a penetra<;:ao. No momenta em que realizamos 
a pesquisa, tinha uma namorada, a primeira de sua vida, e nao !he 
agradava que ela tocasse em suas geniralias, embora conseguisse se 
masturbar. Aos 30 anos ,  estava em pleno p rocesso de mudan<;:as 
corporais, por meio dos hormonios. 

CIRURGIA E SEXUALIDADE 

Mas, se conseguem masturbar-se, ou mesmo se nao tern problemas 
em tocar suas geni d.lias para outras final idades, por  que querem 
realizar a cirurgia? Afirmar que alguns se masturbam ou que outros 
mentem nao revela os conflitos que alguns vivem com a sexualidade. 
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Para Vitoria, a imagem de "fogosa" e "boa de cama sempre foi 
alimentada por ela, que, na verdade, mente sobre o orgasmo. 

Vit6ria: Eu nao gosto de gozar. A genre fica com u rn  corpo mole, 
dor de cabe<;:a. Fico o dia inteiro frustrada. Quando eu chegava ao 
extremo, eu nao me sentia bern, ficava com raiva ,  ficava com vergo
nha do meu parceiro. Sabe o que eu queria? Quando eu fizer a cirur
gia, nao tern urn jeito de fazer uma liga<;:ao Ia denrro para t irar esse 
negocio de gozar, nao?  Que eu nao quero esse trem. Quando eu vejo 
que estou chegando, eu mando parar, eu finj o  que  goze i .  Eu falo :  
"Para, que eu gozei . "  Eu finjo .  Nas minhas rela<;:6es , sempre eu finjo 
que gozo . Saber que tern urn olho te observando,  falta de respeito 
com Deus, sabe? Se eu for pensar na falta de respeito com Deus, eu 
nao fico com n inguem . Eu gosto de fi ngir  e ment i r. Depois ,  eu 
quero mais .  Eu finjo e ele acredita . "  Ai , pega o papel  higienico ,  
corre , rapidinho . "  AI eu digo: "Quero mais . "  AI ele me diz :  "Nossa, 
estou achando esquisito porque voce gozava e mandava eu vazar. " 

Andreia estabelece uma dicotomia entre a cirurgia e a sexualidade. 

Andreia: Quando eu cheguei no Projeto ,  eu disse: "Olha, nao estou 
em busca de orgasmo, de prazer, nao. 0 que eu quero e corrigi r 0 

meu sexo ."  Eu falei em adequar. Eu queria corrig i r, porque eu sem
pre me senti uma mulher defeituosa. E nunca me senti homem que 
quer mudar de sexo. Porque dentro de mim eu n unca fui urn ho
mem. Eu !avo, fa<;:o xixi , como se fosse uma coisa que esta ali para 
co<;:ar. Me incomoda o faro de eu ter isso aqui , para mim,  pesa tone
ladas, eu digo pesa em termos emocionais; me t i ra a l iberdade. Voce 
sabe 0 que e nao poder ficar pelada na frente  d o  seu  namorado? 
Porque, eu penso ass im: "Meu Deus, se eu sou mulher e tenho esse 
problema, eu nao quero que ele veja para nao quebrar o encanto. " 
Eu nunca rive aquela l iberdade de tomar banho com namorado , 
abrir as penas, ficar a vontade. Quando a genre tem rela<;:ao de fren
te e ele fica por cima, eu uso aquela tecnica da toalha. A genre pega 
uma toalha e poe, mesmo assim eu fico com o maior  cuidado por-
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que os movimentos, se forem movimentos mais violentos, a toalha 
pode sair . . .  No caso de urn relacionamento amoroso, a cirurgia vai 
me dar l iberdade de movimento, eu vou poder ter l iberdade para 
abrir as pernas, para andar. Eu nao sou aquela pessoa iludida, pen
sando : "Ah ,  a c irurgia vai abrir minhas portas e eu vou ser feliz . " 
Gente ,  imagina ,  nao e passaporte para a fel icidade de n inguem, 
porque, se fosse ass im, roda mulher era fel iz. Eu tenho consciencia. 
Como se diz, eu vou fazer uma coisa que eu preciso para ser l ivre. Eu 
nao estou apostando que com isso va ser feliz. Nao, ja YOU conviver 
bern comigo mesma, eu vou me sentir normal. 

Se  para Andreia a cirurgia nao esta d iretamente relacionada a 
sexualidade, Manuela ja e cautelosa, mas concorda com as afirmacr6es 
de Andreia no seu desejo de realizar a cirurgia para sentir-se livre. 

Manuela: Eu tenho urn pouquinho de medo de nao sentir prazer 
depois da cirurgia, mas eu acho que nao e mais por esse !ado do 
sexo, e mais por urn !ado emocional que eu me preocupo mais. Eu 
penso em ser mais l ivre. Eu acho que me incomoda menos eu ter a 
vagina no meu corpo, mesmo que eu nao sinta prazer, que urn pe
nis. E horrivel , porque, quando eu vou fazer cerras coisas , incomo
da, por exemplo, no clube ou alguma coisa ass im.  Sabe, eu nunca 
fiquei nua de frente para ninguem, eu morro de vergonha e medo 
que se interessem pelo meu orgao . Com a cirurgia, eu vou ficar mais 
livre. Voce rem toda a aparencia feminina, procura ter os tracros fe
mininos, mas nao e completa. Entao, assim, muitos causam duvida, 
ou alguma piadinha, alguma coisa assim. AI voce t irando fica mais 
facil ,  ass im, das pessoas verem. Por mais que voce tenha uma tecnica 
para csconder e tudo, nunca fica perfeito, num fica igual . Sempre 
fica mais alto, a! tern aqueles olhares , ne? 

Para Marcela, sua vida sexual com seu companheiro e satisfatoria; 
0 que !he incomoda e esconder 0 penis durante a relacrao . 0 desejo 
de realizar a cirurgia e para ficar " l ivre" .  
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Marcela: Meu sonho e conhecer Fernando de Noronha .  E ,  para 
mim, ir  num Iugar desses , eu tenho de ir  de biqufni ,  eu quero ficar 
a vontade, eu nao posso ir desse j eito. A cirurgia e para me libertar, 
sentir livre, quero me sentir livre, liberdade, eu poder andar sem ter 
medo de alguma coisa despencar nas minhas pernas. Eu nao estou 
preocupada com prazer. E para me sentir livre .  Eu quero sentir li
berdade. Eu nao vou ter que ficar escondendo. Eu s6 durmo com o 
shortinho do tcham para nao ter perigo de esbarrar em nada. 

Vit6ria e Carla tambem sonham com o dia em que poderao por 
urn biqufni e ir  ao clube. 

Vit6ria: lmagina eu no clube, toda mulher e, de repente, a tromba 
sai? Voce est<i en tendendo? Por isso que e necessaria uma cirurgia. 
Voce est<i com urn corpao de mulher Ia . . .  Entao e isso. A cirurgia e 
para corrigir. Porque uma vagina nao vai me fazer mais mulher nem 
menos mulher. 

Carla: Sabe o que eu penso? Eu penso ass im, que quando eu fizer 
minha cirurgia para mim, assim, se Deus quiser, que vai ser mais facil 
para mim, sabe, vou poder ir para o clube, eu tenho carteirinha do 
clube, mas nao posso, poder bronzear a parte de cima e a parte debai
xo, mesmo assim quando eu tomar os hormonios eu vou poder, de 
short e bustie em cima, a{ embaixo eu nao posso, entendeu? Sei Ia, 
poder usar uma cals;a assim, fina, branca, assim voce nao pode. 

Sara: 0 que eu espero com essa cirurgia? A l iberdade, poder viver. 
Eu nao vivo , eu simplesmente vegeto .  Eu nao vivo nao ,  eu vegeto. 
Eu nao consigo ter urn namorado, nao consigo urn emprego . Eu 
nunca tive relas;ao. Sou virgem. Com esse tros;o aqui ,  que nao devia 
estar aqui ,  eu vou estar fazendo e nao estarei sentindo prazer. Agora, 
se eu fizer a cirurgia e nao sentir prazer, isto nao me assusta, porque, 
acima de tudo, vou estar satisfeita. Eu vou ter mais segurans;a com a 
vagina, e l6gico. Se alguem falar alguma coisa, arranco minha roupa 
fora. Eu poderei falar: eu sou mulher. Quer o que mais? Quer que 
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cu fac:;a o que agora? Porque parir por pan r, tern muitas mulheres 
que nao chegaram a parir ate hoje. Entao , com a vagina eu vou me 
sent l r  segu ra. 

As respostas e as formas de se relacionarem com as genid.lias e as 
sexualidades sao diversas .  No entanto , quando se pergunta o porque 
da cirurgia, encontra-se uma consrancia nas respostas: " Quero ser 
l ivre . "  N enhum(a) dos (as) entrevistados (as) respondeu: "Eu quero 
a cirurgia para conseguir ser penetrada ou penetrar, para conseguir 
urn orgasmo . "  Entre os transexuais masculinos, a mastectomia e a 
cirurgia que lhes dad. o que as transexuais femin inas consegui rao 
com a cons truc:;ao da vagina,  ou sej a ,  a l iberdade. E o desej o de 
serem reconhecidos(as) socialmente como membros do genero iden
tificado que os/as leva a realizar os aj ustes corporais. 

Enquanto nao realiza!Jl o corte ffsico, na carne, o corte simbolico, 
por meio de tecnicas para dissimular os signos que "os denunciam" 
como membros do genero reje i tado , e efetivado . A ut i l izac:;ao de 
faixas que apertam os seios, tecnicas para esconder o penis, camise
tas com gola a l ta  para nao mostrar  o pomo-de-adao , pe rucas ,  
maquiagens para disfarc:,:ar O S  sinais de barba sao algumas das tecni
cas util izadas na busca de uma coerencia entre as performances de 
genero e o corpo apropriado para desenvolve-la. 

joel: E muito cansativo, todo o tempo tern que colocar as faixas para 
esconder os seios .  No verao faz urn calor  insuportavel . Fico com 
medo de abrac:;ar as pessoas e elas descobrirem que as faixas estao ali .  

}oiio: Eu tenho sorte porque tenho pouco seio. Entao, uso uma ca
miseta bern, bern apertada, e sempre uso uma camisa folgada, de 
mangas compridas, para disfarc:;ar. Mas eu nao posso me ver no es
pelho nu .  

Acompanhei algumas mudanc:;as que aconteceram com os dois 
entrevistados que realizaram a cirurgia enquanto desenvolvia a pes
q u i sa :  Kar ia  (co ns t ruc:;ao da vag ina  em abr i l  de 2 0 0 1 )  e Joe l  
(mastectomia e histerectomia, em j unho de  2002) . 
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Para Joel ,  a mastectomia significou ficar l ivre das faixas que o 
incomodavam, principalmente no verao , e a possibil idade de tirar a 
camiseta no banheiro junto aos seus companheiros de trabalho, de 
abra<rar os/as amigos/as livremente e de usar camisetas do tipo rega
ta. Depois que fez a ci rurgia, notou-se uma mudan<ra consided.vel 
em sua postura, na fala e na forma de se aproximar das pessoas. 0 
timido Joel ,  que estava sempre com os ombros voltados para dentro, 
tentando esconder os seios, passou a incorporar uma parte do seu 
corpo que tinha sido cortada simbol icamente para a composi<rao de 
suas performances. 

No caso de Karia ,  as mudan<ras tambem foram vislveis .  Ja  no 
hospi tal , dizia-se fel iz .  Na  primeira entrevista depois da c i rurgia,  
ela relata suas sensa<r6es antes da cirurgia. 

Kdtia: Eu falei assim: "Amanha voce sai daqui [ referencia ao penis] . 
Amanha voce nao existe mais, esse . . .  uma coisa que eu tinha ali no 
meio das pernas que se chama penis. Entao foi isso que eu pensei : 
"Vai sair daqui seu desgra<rado, amanha voce nao esra aqui . "  Eu queria 
mais, realmente, ficar livre dele e olhar e ter uma vagina. Era isso que 
eu queria. E a hora que eu acordei no quarto, que levei a mao Ia, 
percebi que tinha ficado livre. Foi uma felicidade imensa. Eu sabia de 
todos os riscos, mesmo assim eu queria. E, se morresse, morreria feliz. 

Passadas algumas semanas ,  fui en trevistar Kar ia em sua  casa. 
Quando cheguei ,  ela estava vestida elegantemente, com uma sanda
lia de salta alto, saia e blusa douradas , o que contrastava com sua 
ult ima imagem no hospital , palida, com pelos no rosto .  Visivel
mente feliz, Karia propos: "Vamos fazer a entrevista na pra<fa . "  

A cidade onde mora e pequena. Varias vezes paramos a entrevista 
para ela conversar com alguem que a cumprimentava. Sempre sor
rindo, dizia: "Estou superfeliz. Agora eu me sinto livre . "  

0 faro de  haver escolhido urn Iugar publico para a realiza<rao da 
entrevista pode ser interpretado como a vontade de publ icizar seu 
corpo . 

Ass im como Joel , Karia parecia que passara a sentir-se livre. 
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0 CORPO ADMI RADO 

Antes de realizar a cirurgia, ha urn conjunto de tecnicas ja  transmi
r idas para a constrw;:ao de caracteristicas corporais que lhes possibi
l i tam transitar como membros do genera identificado . Esse conhe
cimento e adquirido com as amigas (principalmente travestis) . Alem 
daquelas tecn icas descritas, o uso de anticoncepcional para fazer os 
sc10s crescerem, entre as transexuais, e uma das mais comuns.  

Andreia: Eu comecei a tomar anticoncepcional com 19 anos para 
ter seios, eu ja  tinha urn pouco ,  mas eu queria mais. AI comes:ou a 
nascer, a genre comes:a sentindo, vai ficando dolorido. Quando eu 
tiver dinheiro, U ffi  dia, eu YO U por silicone, porque eu acho que e 0 

un ico j eito.  

Maria: Eu tinha 1 7  anos, trabalhava numa boate em Belem, nessa 
casa eu era gars:onete. AI ele [o farmaceutico] falou ass im:  "Eu j a  
notei que voce gostaria de  ter seio, de  ser bern feminina, ne?" Nossa, 
quando esse homem falou ass im que tinha j eito de nascer seio, eu 
quase pulei nele de felicidade. AI eu tomei OS horm6nios todo mes. 
Nossa senhora,  eu me senti mocinha mesmo. Todo homem ficava 
me olhando ass im.  Nossa senhora, eu tomei muito tempo, a{ cres
ceu, ficou Iindo, maravilhoso . Mas acho que os meus seios desenvol
veram porque eu tirei os testlculos, ne? 

As partes do corpo mais valorizadas pelas transexuais sao as nade
gas e os seios: "0 xeque-mate da mulher e o seio e a bunda", apon
tou Manuela. Mas cada urn destacara uma parte do seu corpo que 
considera mais bonita. 
Andreia: As colegas de faculdade falam assim: "Andreia, parece que 
sua bunda tern uma luz que bri lha, porque onde voce passa nin
guem fica sem olhar. "  

Sara: Meu cabelo agora ra horrivel perante o que era. M e u  cabelo 
era Iindo, Iindo, tinha urn cabelo muito bonito. Jogava meu cabelo 
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para todo !ado e o pessoal , ass im,  olhava e dizia ass im:  "Nossa, e 
uma beleza e tanto . "  Tinha urn cabelo que nao era qualquer urn, ele 
ainda esra bonito, mas ja foi mais. 

Para Vit6ria, sua voz e 0 que mais !he agrada, depois OS seios. 

Vitoria: Todo mundo fala que eu ja  fiz a cirurgia por causa da voz. 
Eles acham que a minha voz nao e assim. A voz e a coisa mais impor
tante para uma mulher. Olha s6, quem pode dizer que eu nao sou 
mulher? Inclusive nao tomo muito hormonio porque pode me pre
judicar. Eu tenho tudo de mulher, mas a minha voz ja e uma coisa 
que poucas tern. Eu adoro meus seios pequenos. Primeiramente, se 
eu colocar silicone, eu sei que meu namorado nunca mais vai tocar. 
Ele falou que e natural. E tambem para que eu YOU querer peitao, se 
peitao cai? 56 tomei uma cartela de anticoncepcional . Por isso que 
eu falo que eu tenho hormonio feminino, porque, se eu ficar taman
do esse tanto de remedio, al, esses remedios vao me fazer mal. 

Nao ha uma auto-imagem corporal negativa; ao contrario, as quali
dades ffsicas sao valorizadas. Realizei diversas entrevistas nas casas de 
Karia, Pedro e Maria. Nessas ocasioes, observei a imporrancia que con
feriam as suas fotos. Na casa de Maria, todas as paredes de sua pequena 
sala sao ocupadas com fotos suas; na casa de Katia, a entrevista de uma 
tarde teve como roteiro seus albuns de fotos. Foi nesse momenta que 
comecei a problematizar a tese de que o/a transexual "odeia seu corpo" . 
0 que estava diante de meus olhos era uma Karia que adorava brincar 
carnaval e cxibir seu corpo. Afirmava com orgulho: "Ganhei o concurso 
de carnaval varias vezes. "  Em uma dessas fotos, tirada a disrancia e urn 
pouco desfocada, ela esta em cima de uma pedra, em pe e totalmente 
despida. "Voce csta vendo o dito-cujo [referencia ao penis] ? E o que eu 
te digo, ele sempre foi minusculo, nunca subiu." 

Na casa de Pedro, as fotos contavam as hist6 rias de suas ex-na
moradas . A cada foro , uma explicat;:ao : "Com essa, eu fiquei dois 
anos. Com essa s6 rive urn casinho . "  Suas hist6rias amorosas legiti
mam, em boa medida, sua masculin idade. 
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Pedro: As tres eram superamigas . Eu rive urn caso com essa primeira,  
Jepois com essa e agora estou tendo com essa daf .  Entao , o pessoal 
fica falando que eu estou querendo aproveitar, para contar, sair con
cando vantagem que eu rive com uma e depois com as tres amigas . 

Enquanto Maria e Karia expl icitam sua imagem,  Pedro realiza 
esse percurso atraves , principalmente, de sua performance sexual , o 
que, para ele, definiria e diferenciaria o homem de verdade .  

A GEN ITALIZA<;AO DAS RELA<;OES 

A genitalizas:ao da sexualidade e urn dos desdobramentos do dispo
si tivo da sexualidade que faz coincidir sensas:oes com determinadas 
zonas corporais ,  reduzindo o corpo a zonas er6genas, em funs:ao de 
uma distribu is:ao assimetrica do poder entre os generos (feminino/ 
mascul ino) , conforme apontou Preciado (200 1 ) .  A geni tal izas:ao , 
no entanto, nao se l imita a sexual idade: atravessa as relas:oes. 

0 medo de perderem ou de nao conseguirem namorados(as) pela 
falta de uma vagina,  nas transexuais , e do penis ,  nos transexuais, 
apareceu em algumas narrativas . Para Andreia, o homem necess ita 
de "sexo vaginal " .  Ela se relaciona com urn homem que vive com 
uma mulher nao-transexual . A necessidade de ter uma vagina para 
suprir suas necessidades sexuais foi o sentido que Andreia atribuiu a 
essa "vida dupla" do companheiro. 

Andreia: As vezes, ele vern me procurar e eu falo assim: "Poxa, voce fez 
com a outra, eu nao YOU fazer com voce. Voce nao precisa, me deixa. " 
Mas eu vou te contar uma coisinha: como eu nao gosto de sexo, eu dava 
essa desculpa, ne? Ai eu falava: "Voce tern uma vagina para transar, por 
que voce quer fazer comigo tambem?" Agora, no fundo, no fundo, na 
verdade, e humilhante para mim. Eu saber que ela fazia sexo vaginal e 
eu seria obrigada a fazer anal, porque eu nao tinha outra possibilidade. 
Enrao eu aceitei porque, como se diz, primeiro porque eu o amava 
muito ;  segundo, eu ponderei justamente essa questao anatomica, ela 
ter a vagina e eu nao ter. Me senti diminuida, me senti numa posi<fio 
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de desvantagem em rela<;:ao a ela. Eu pensava: "Meu Deus, eu nao 
tenho vagina, como e que eu posso exigir que ele fique comigo."  

0 sentimento de inferioridade em uma rela<;:ao amorosa, de sen
tir-se menos e estar amea<;:ada pelos fantasmas de "corpos-normais" , 
levou-a a aceitar essa situa<;:ao . Barbara tambem viveu uma si tua<;:ao 
parecida com a de Andreia. 

Barbara: Eu pensava: como posso pedir para ele ser fie!? Eu,  nesse 
estado ? Sabe, aceitei muita coisa. Acho que tambem e o medo de 
ficar s6. Tenho horror a solidao. Mas chegou urn dia em que disse: 
chega! Ele teve a ousadia de transar com essa mulher na minha casa. 
Nao suportei mais tanto sofrimento. Ele continua me procurando, 
mas nao quero mais. 

A vagina e o penis, nesse sentido, sao moedas de negocia<;:ao das 
rela<;:6es. Marcela se sentiu amea<;:ada por sentir-se incompleta e acre
ditar na necessidade natural do homem de penetrar uma vagma, 
sentimento compartilhado por outras entrevistadas . 

Marcela: Eu penso que uma mulher com vagina pode usar essa vagi
na como arma, que ela pode querer usar contra mim, entao eu me 
sinto amea<;:ada. E como se eu me sentisse uma mulher incompleta. 
Isso me deixa triste. Mas quero fazer a cirurgia, em primeiro Iugar, 
por mim, para me sentir livre, o resto vern depois. 

Kdtia: Me sentia varias vezes inferior, principalmente quando voce 
sabe que o homem esra te traindo com uma mulher. Eu pensava: 
gente, eu sou uma porcaria, sou urn lixo. Eu me sentia como urn lixo. 
Era isso que eu sentia. Muitas vezes, para nao ter que ficar sozinha, eu 
pensava que, se ficasse com urn homem feio, uma coisa assim feia, eu 
pensava que pelo menos outra mulher nao ia se interessar por ele. 
Acho, sim, que o homem valoriza mais a mulher que tern vagina. 
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E importance lembrar que, ao afirmar esse sentimento de inferiori
dade, Karia nao esta dizendo "Eu sou inferior" . Em outra parte da 
en trevista ,  afi rmou:  "N unca me senti  infer ior em rela�ao a uma 
mulher. Eu ate me acho mais bonita do que algumas mulheres. Por 
ter o corpo mais bonito, por ter o bumbum mais arrebitado, entao 
eu me acho mais bonita do que certas mulheres, de corpo . "  

0 que a experiencia transexual revela sao tra�os estruturantes das 
verdades para generos, para as sexualidades e as subjetividades. Nes
sa experiencia, o que nos constitui e revelado com tons dramaticos 
que sao analisados pelos protocolos medicos como enfermidades. 

Este capitulo foi iniciado com uma cita�ao que apontava urn tra�o 
constitutivo dos/as transexuais , qual seja, "o sofrimento psfquico do 
transexual se encontra no sentimento de uma total inadequa�ao ; de 
urn !ado, a anatomia do sujeito e seu 'sexo biol6gico' e, de outro, este 
mesmo 'sexo psicol6gico' e sua identidade civil" (Ceccarell i ,  1 998 :  

2) . Esse seria, portanto , o fio  condutor fundamental da  identidade 
transexual . No entanto, ao Iongo deste capitulo, problematizei essa 
verdade por intermedio das narrativas de sujei tos que se consideram 
transexuais, mas que revelam urn leque mais amplo de respostas para 
os conflitos entre as genitalias (e nao o corpo) , as identidades de gene
ra e as sexualidades. No momenta em que empreendi essa reflexao, 
acabei por produzir uma outra problematiza�ao: e possfvel se pensar a 
experiencia transexual em termos de uma " identidade" ?  

Nao existe uma " identidade transexual" ,  mas posi�6es de  identi
dade organ izadas atraves de uma complexa rede de ident ifica�6es 
que se efet iva mediante movimentos de nega�ao e afirma�ao aos 
modelos disponibil izados socialmente para se definir  o que sej a urn/ 
a homem/mulher de "verdade" . 
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EXISTE UMA IDENTIDADE TRANSEXUAL? 

Um cara chegou para mim e folou assim: "Deixe eu te perguntar: 
voce e travesti? "  Eu folei: "Niio, eu niio sou um travesti. " " Voce e 
mufher entiio? "  Eu flquei pensando: "0 que eu sou?! "  (Carla) 

Esse depoimento revcla as dificuldades para significar os sentimen
tos . D i a n te d e l e ,  o s  l i m i te s  das catego r i a s  h o m e m / m u l h e r  
referenciadas n o  corpo s e  apresentam.  0 reconhecimento d a  dife
ren<;:a, "Nao sou mulher nem homem" ,  implica urn trabalho de ela
boras:ao de sentidos, de encontrar pontos de identifica<;:6es . 0 obje
tivo deste capftuJo e, primeiro, refletir sobre OS j ogos de nega<;:ao e 
afirmas:ao que envolvem os processos de s ignifica<;:ao das pos is:oes 
identit<irias ,  para, depois ,  focalizar as in tersubjetividades atuando 
na constru<;:ao de uma identidade coletiva. 

POSI<;:AO, EXCLUSAO E IDENTIF ICA<;:OES 

Quando discuti as performatividades que fazem o genero, destaquei 
que a identidade de genero nao e uma essencia que adquire visibili
dade pelos atos; ao contrario, sao os atos, l inglifst icos e corporais, 
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que darao vida aos suj et tos generificados. 0 trabalho de fabricas:ao 
das identidades e permanente, tern urn carater incluso. 

Para Stuart Hall (2000) , " identidade" deve ser entendida como 
urn ponto de encontro ,  de sutura, entre os discursos e as praticas que 
nos interpelam a ocupar posis:oes como sujeitos sociais de discursos 
particulares. A evocas:ao "Eu sou" ou "Eu nao sou" relaciona-se a urn 
campo discursivo prescritivo: exige que o emissor da senten<;:a se ex
plique e ponha em funcionamento as reiteras:oes que o localizam em 
urn fluxo continuo de uma forma<;:ao discursiva hist6rica e social . 

As identidades sao pontos de apego temporario as posis:oes-de
sujeito que as praticas discursivas constroem para nos. Segundo Hall 
(2000 :  1 1 0) , as identidades resul tam de uma bem-sucedida,  po
rem predria, articulas:ao ou "fixas:ao" do suj eito ao fluxo do discur
so, realizada por meio dos efeitos das tesouras e das costuras nas 
subj et iv idades ,  ou sej a ,  em termos derr idar ianos ,  do "efe i to da 
c i tacional idade" .  

Ao  apontar o carater posicional da  "identidade" , atribui-se a ela 
urn status de temporariedade, de uma fixas:ao provis6ria e instavel .  
Contudo, e sempre "uma posis:ao" que se fixa ( "Eu sou" /"Eu nao 
sou") . Nesse sentido, concordo com Hall  (2000) quando ele privi
legia o conceito de identificas:ao, '  pois possibil ita uma aproximas:ao 
com os movimentos para a constru<;:ao desses pontos de fixas:ao tem
porarios, vinculando-os a contingencia da experiencia, e nao a apli
cas:ao de uma lei exterior. 

Falar de " identificas:ao" imp6e a tarefa de refletir sobre os jogos de 
negas:ao e de afirmas:ao, de repulsa pelo "outro" , pelos que habitam as 

1 0 conce i ro de " idcnr i fica<;:i.o" fo i cunhado i n ic ia lmente pcla psicanal ise.  Refcre-sc ao "processo 
psicolOgico pelo qual llln sujc i ro ass imi la  u rn aspecto, uma propriedade, urn atr ibuto do outro e se 
transforma,  total ou parcial mente, segu ndo o modelo desse outro .  A perso nal idade consr i ru i-se e 
d ifcrencia-sc por uma scrie de ident i flc:u;oes'" (Laplanche & l'onta l i s .  1 998 :  226) . Se, como apontou 
Freud ( l .aplanchc & l'onta l i s ,  1 998) ,  a ident i flca�ao e o mecanismo psicologico pclo qual  o suje i to 
humano sc consr i r u i  c sc esse processo C real izado arraves da ass im i lac;ao de alguma coisa do "outro" ,  
dcvcmos pcrgu ntar como esse "ourro" sc cons r i ru i .  Tanto o "cu"  quanto o "outro" se const i ruem pclo 
mesmo processo,  fazendo com que se quebre a ideia de que existe Ll lll "outro" or igina l ,  pr imeiro .  
Con forme sugeri  an reriormen tc, a forma como esta ser ie  de idenr ificac;6es assume v i s ib i l idade, ou  o 
proccsso atravCs do qual "o suje i to humano se const i tu i " ,  cstad fu ndamentada nas rei terac;Oes 
pcrform;l t icas. 
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margens,  e de atra<;:ao por modelos ideal izados.  Ao mesmo tempo 
que se identificar envolve urn trabalho discursivo de fechamento e 
de demarca<;:ao de frontei ras simbolicas, s imultaneamente significa 
o reconhecimento de caracteristicas que sao partilhadas com outros 
grupos ou pessoas, ainda que idealmente. Sao as identifica<;:6es que 
revelam o processo mesmo de organiza<;:ao da identidade ("Eu quero 
ser urn homem/uma mulher" ) .  

Reconhecer que  existe urn "outro" que  me constitui impl ica o 
reconhecimento de que somas construldos na/pela diferen<;:a. Para 
Buder ( 1 993) , o processo de assumir urn genera , de fazer o corpo 
vislvel no interior da inteligibil idade cultural , significa costurar iden
tifica<;:6es e expel i r  e negar outras . Para a aurora, essa matriz excludente 
exige a produ<;:ao das margens habitadas por seres que sao construldos 
como abjetos, como nao-humanos. Essa opera<;:ao cria hierarquiza<;:6es 
que estabelecem as posi<;:6es de poder. 

As un idades que as identidades proclamam sao construldas no 
interior do jogo do poder e da exclusao; elas resultam nao de uma 
totalidade natural inevitivel ou primordial, mas de urn processo de 
fechamento, de produ<;:ao e de reprodu<;:ao de margens, del imitadas 
por frontei ras discursivamente intranspon{veis .  A const i tui<;:ao de 
uma identidade social e, portanto, urn ato de poder. 

Talvez o que de " identidade" a identidade sej a essa capacidade 
de, mediante pontos de identifica<;:ao, gerar as margens, ressuscitar 
os seres abjetos por meio dos discursos, para voltar a mata-los por 
meio de insultos e de outras evoca<;:6es prescritivas, p reservando a 
"minha identidade" da contamina<;:ao . Mas quais as margens pro
duzidas e ( re) p roduzidas pelos (as) transexuais? 

Conforme apontado anteriormente, o/a transexual so passa a exi
bir uma "cara propria" na li teratura medica em meados do seculo 
XX, e sera em torno de algumas demarca<;:6es que ele/a aparecera e 
as posi<;:6es identirarias se material izarao:  "Nao sou b icha" ,  "Nao 
sou travesti" ,  "Nao sou sapatao" . A rela<;:ao que os/as transexuais vao 
estabelecer com essas margens constitutivas pode variar do odio 
("Odeio bicha" ,  "Tenho nojo de sapatao" , "Nao sou igual a eles") ao 
reconhecimento da diferen<;:a ("Nao sou igual a eles/as") .  
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0 grau de proximidade e de distanciamento dessas margens nao 
c algo petri ficado ou verbalizado igualmente em todos os espacros 
sociais. No contexto hospitalar, a delimitacrao e realizada com gran
de forcra argumentativa e radicalidade. No GIGT, embora elas este
jam presentes , nao aparecem com a mesma freqi.it�ncia, tampouco 
com a mesma intensidade demarcadora. Outra vez lembro de Hall 
(2000) , quando ele afirma que podemos nos sentir a mesma pessoa 
em varias s i tuacr6es , mas somos posicionados diferen temente pelas 
expectativas , suposicr6es e restricr6es sociais que envolvem as regras 
de funcionamento dos campos sociais por onde transitamos, geran
do urn duplo  movi mento especular :  somos pos ic ion ados e nos 
posicionamos de acordo com os campos sociais nos quais atuamos. 

0 fato de o GIGT integrar urn coletivo que agrega gays, lesbicas 
e b issexuais (Lambda) favorece a construcrao de urn espacro para a 
discussao de diversas manifestacr6es de homofobia  e transfobia ,  ge
rando, segundo Joel , coordenador do GIGT, "urn espacro pedag6gi
co contra as intolerancias de que somos vftimas e reprodutores" . No 
hospital , 0 principal objetivo do/a transexual e p rovar a equipe me
dica que nao e gayllesbica, articulando, para isso , urn conj unto de 
estrategias que visam a alcancrar esse convencimento ,  conforme ja 
discutido. No entanto, nao se pode negar que, embora exista o es
pedfico de cada campo social ou, nos termos de  Bourdieu ( 1 989) ,  

os  objetos de  poder em torno dos quais a s  posicr6es da  heterodoxia e 
da ortodoxia se movimentam e se estabelecem,  ha  c imentos entre 
esses campos sociais, e a aversao a qualquer man ifestacrao que propo
nha o rompimento com a heterossexualidade e urn deles. Entao, em 
maior ou menor nivel , a homofobia e uma dessas configuracr6es sim
b6l icas que cortam a sociedade transversalmente.  

EU NAO SOU . . . 

0 conhecimento de que existem gays!travestisllesbicas se da, in icial
mente, por meio das falas de pessoas que os/as apresen tam como 
seres abj etos, "sem vergonha" , "pecaminosos" . 
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Patricia: Com dez anos, 1 1  anos, eu comecei a ver o que eu era e o 
que eu nao era. Mas era tudo uma confusao. Eu assistia aos progra
mas religiosos e ia a igreja. Os pastores falavam que Jesus ia vir, mas 
OS homossexuais, OS afeminados, nao iam herdar 0 Reina de Deus. 
Entao eu nao sou bicha. Os irmaos chegavam e falavam: " I rmaozinho, 
por que voce esd. chorando tanto?" Eu falava: "Eu sei pastor porque 
eu estou chorando. "  Eu chorava de solw;:ar. Sabe, eu tentei sair com 
mentna ,  usar roupas de menino para ver se esquecia essas ideias ,  
mas nao clava. 

Paulatinamente ,  essas verdades interiorizadas operavam no dis
curse de Patricia no sentido de producrao e reproducrao das margens. 

Patricia: Nessa, eu detesto gay. Nao concordo com isso , nao. Uma 
coisa muito aberrante, escandalosa. Chama a atencrao. Uma coisa que 
quer chamar a atencrao, voce entende? Nao tenho nada contra eles , 
nao. Os gays nao tern nada de mulher e ficam se beijando na frente de 
criancras. Eu queria que eles respeitassem, nao se beijassem e nem ficas
sem com aquele olhar de amor. Deixa para fazer isso dentro de casa. Os 
travestis tambem tern que se comportar, eles estao muito relaxados. 
Gostam de ficar pelados, de ficar mostrando, aquela coisa e tudo. Tra
vesti ate que eu concordo de ficar pegando na mao. Porque o menino, 
a criancra vai ver sentado na pracra, vai ver que e mulher. Pode pegar, dar 
uns beij inhos. Porque travesti parece mulher mesmo, de seios e tudo. 
Agora gay, de barba, velho, careca . . .  As pessoas falam assim para mim: 
"Ah, eu acho as pessoas assim como voce tao legal" e eu pergunto: 
"Como voce? Como assim, meu filho? 'Voce' o que? Sou gente, sou 
mulher. "  0 homem tern de manter a imagem dele de homem e ser 
macho. Quer ser mulher? Entao ,  transforma e mostra a imagem de 
mulher feminina. Se o rapaz tern urn problema, se e realmente prova
do que e transexual, que nao e gay, o que ele vai fazer? Vai fazer uma 
cirurgia. Porque a cirurgia esd. a{, quem deu? Deus, a ciencia de Deus. 

"Ser gente" , para Patricia, e ser reconhecida como mulher e ter 
uma aparencia apropriada ao genera ident ificado .  Para que esse 
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reconhecimento seja efetivado , posiciona "o gay" como o "outro" ra
dical . A travest i ,  por sua estetica e performances, embora habite as 
margens, apresenta urn nfvel de aceitabil idade maior para ela. 

Na primeira vez que Andreia viu uma travesti ,  ficou com a sensa
c;:ao de "Eu nao sou isso" . 

Andriia: Quando eu vi a primeira vez, achei ridfculo.  Eu vi uma vez 
numa feira. Ele estava danc;:ando. Tinha aquele drculo de pessoas, todo 
mundo sorrindo, e aquela palhac;:ada. Entao, aquele clima me deu urn 
nojo, porque eu vi a coisa pelo !ado do ridkulo. Eu nao sou assim, nao. 

Nas falas de Patricia e Andreia, nota-se a eficicia das reiterac;:6es 
implementadas pelas instituic;:6es em posicionar as margens operan
do em seus discursos. Aos poucos, interpelac;:oes como "Bicha e feio,  
e pecado , e doenc;:a" ou "Duas mulheres j untas e coisa do diabo" 
geram efeitos nas subj etividades de negac;:ao de qualquer poss ibi l i 
dade de identificac;:ao com esses "outros" . 

A escola e l embrada como urn espac;:o de terror, onde  os/as  
transexuais eram vftimas de todo t ipo de preconceito .  

Kdtia: Na escola ,  quando me chamavam de veado ou  de macho
femea, eu chorava, me afastava de todo mundo, nao safa para o re
creio. Eu s6 tenho a Ja serie completa. Eu parei em 96 . . .  Eu parei 
de estudar no meio da 4a serie. Notas boas . . .  por causa desse pre
conceito que nao agi.ientava. Nao agi.ientei o preconceito de me cha
marem de macho-femea, de veado , de travesti ,  essas coisas todas. 

Andreia: Meu Deus, que horror era tudo aquilo! Se eu safa para o 
recreio. Eu que achava que esse 6rgao nao tinha a menor importan
cia, que todo mundo me reconheceria como uma mulher. Muitas 
vezes , puxavam meu cabelo e eu tinha que brigar, principalmente 
quando me chamavam de veadinho. 

0 baixo nfvel de escolaridade dos entrevistados no Brasil talvez 
possa,  em certa medida,  ser expl icado por esse cam inho .  Sara e 
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Andreia foram as t'micas que conseguiram chegar a universidade por
que faziam urn esfon;:o consideravel para nao "dar pistas" . A escola 
aparece como uma instituis:ao saturada, produtora e reprodutora da 
homofobia .  

Na Espanha, pode-se inferir que o nlvel de escolaridade dos en
trevistados era maior porque conseguiram dissimular seus desejos e 
medos. Para alguns ,  era impensavel assumir o genero identificado 
no trabalho, para os amigos ou, ainda, entre os famil iares . 

O QUE EU SOU? 

0 conhecimento da existencia de outras pessoas que comparrilham a 
mesma sensas:ao de nao-pertencimento ao genero atribuldo e relatado 
como urn momento de "revelas:ao" e de enconrro. Finalmenre, conse
guem nomear, situar 0 que sentem; entender que nao sao OS unicos 
com aqueles conflitos e, principalmente, que nao sao gays, travestis ou 
lesbicas. Ser "transexual" oferece uma posis:ao identitaria que clara urn 
sentido provis6rio a suas vidas. Contudo, socialmenre, continuarao 
idenrificados como "veadoltravesti/sapatao" , o que implica urn outro 
trabalho: como explicar para os outros o que eu sou? Nesse ponto, 
recuperam-se as margens, por meio do "Eu nao sou" . 

Kdtia: Eu nao me sentia urn gay, eu me sentia uma mulher. AI urn 
rapaz chegou in teressado em mim e disse :  "Voce esta parecendo 
tanto urn travesti . "  Foi horrivel . AI eu disse: "Eu nao sou urn traves
ti, eu sou urn hermafrodita . "  Eu sei que nao sou, mas o que posso 
faze r ?  E i s so  q u e  eu s e m p re fa l o .  AI e l e  p e rgu n t o u  0 q u e  e 
hermafrodita, "e pessoa que nasce com dois sexos" . Eu sempre falava 
isso. Muitos sa{am de perto , diziam que nao namorariam mulher 
que tinha dois sexos. 

As inst i tuis:oes sociais produzem e reproduzem as margens por 
meio de duas raticas simulraneas: pela exposis:ao discursiva daqueles 
que estao fora das normas de genero, por intermedio das reiteras:oes 
prescrit ivas , dos insultos, e pclo ocultamento, pela invisibi l izas:ao . 
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Joel: As vezes, eu tenho inuito Odio. Eu nunca tinha visto uma lesbica 
na minha vida, nunca me disseram nada. Nunca tinha visto duas mu
lheres se beijando. Em meu pais [Bolivia] e tudo muito escondido. 
Eni:ao, eu culpo essa sociedade que me escondeu outras possibil idades. 

Joel '  afirma que, quando viu pela primeira vez duas mulheres se 
beijando, teve nojo:  "Aquilo era impossivel." Segundo ele, "o traba
lho de tirar todas as merdas que somos obrigados a acreditar tern me 
custado muito" . Talvez o conhecimento e a visibi l izac;:ao de afetos 
fora dos marcos heterossexuais nao !he fizessem mudar seu desejo de 
transformar seu corpo, ate porque, conforme vem-se tentando argu
mentar ao Iongo de todo este texto, a transformac;:ao do corpo nao 
est:i condicionada a orientac;:ao sexual , mas, conforme ele mesmo 
disse, "teria me poupado muita dor e confusao" . 

Para outros, ser transexual ainda e a lgo pouco com p reendido .  
Pedro, mesmo fazendo parte do Projeto Transexualismo, nao conse
gue definir com clareza o que e "ser transexual" ,  mas afirma concisa
mente: "Macho-fi�mea eu nao sou ."  

Maria utilizou "travesti" v:irias vezes para se  definir, inclusive por 
meio da fula de sua filha: "Minha filha me disse: ah, mae, para mim 
voce e l inda assim do seu jeito. Se voce quiser, eu tambem viro travesti 
para ficar igual a voce [para a filha, Maria nao deveria fazer a cirurgia] . " 

Provavelmente, Maria se identificou como travesti ao Iongo de sua 
vida. "Ser transexual" e uma ressignificac;:ao dessa identidade que ocorre 
nos espac;:os hospitalares. Em diversos momentos dos nossos encon
tros, Maria se definiu travesti .  Sua ascenc;:ao a condic;:ao de mulher 
ocorrer:i depois da cirurgia. A principal oposic;:ao que estabelece e com 
o gay. Segundo ela, "se me chamam de veado, eu digo: olha se eu sou 
a filha da puta da tua mae. Veado e voce. Seu escroto!"'  

A identificac;:ao dos/as transexuais como gays!travestisllesbicas est:i 
todo o tempo lembrando-os/as de sua co ndic;:ao de "diferen tes" . 

2 Maria, d urante mais de 30 anos, foi profissional do sexo. Nesse un ivcrso, conformc etnografia de 

S i lva ( J 9tJ3) ,  a trJ.vest i  pode ser operado ou nao. lsso nal) const i r u i  urn dado suficiente para a 

cbssificac,:ao do operado enquanto "transcxual " .  "Etlvcz por i�..,;o Maria t enha  algu mas vezes defi n ido
se como t ravcst i .  
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A forma de vivenciar essa identifica<;ao e refors:ando as margens, re
produzindo os insultos como marca de diferencias:ao, numa serie de 
efeitos vinculantes as normas de genero. Mas quais sao OS indicadores 
apontados que os/as distanciam das margens? Qual a diferen<;a da 
"minha diferen<;a" ? 

Kdtia: Nota-se a diferen<;a entre o travesti e o transexual no gesto. 
Eu noto nos gestos , porque o transexual nao tern aquela requebra<;ao, 
aquela desmunhecas:ao de mao , sabe? 

Carla: Assim,  na minha cabe<;a, o travesti j a  e mais tipo estrela. Ja 
chega aqui e quer abafar. Parece que esta o tempo todo brilhando 
que nem eles falam: b rilhando na passarela .  Chega aqui e j oga o 
cabelo para cima, e faz o show . . .  aqui na pra<;a; na l ingua deles, na 
minha, nao. Voce me entende? Eu nao sou isso. To falando o je ito 
que eles sao . Entao , para todo mundo . . .  para chamar a aten<;ao. 
Sabe, pe<;o a Deus todo o dia isso : "Meu Deus, me ajuda, fala com 
as pessoas me entenderem, que elas nao pensem que eu sou urn gay, 
que elas pensem ass im,  que eu sou uma mulher. Eu sei  que para 
pessoas Ia fora e diffcil ,  mas que elas me respeitem mais, o quanto eu 
respeito elas . Eu nao sou . . .  urn gay. Eu tenho muita diferen<;a de 
gay. " Eu penso ass im:  eu quero saber esse pedacinho assim que eu 
tenho de homem para as pessoas olharem pra mim e mexer. 

A diferen<;a apontada nao estava em uma essencia interior entre 
eles/as e os outros, mas nas performances , na esti lfstica corporal e 
discursiva (desmunhecam, falam alto, requebram) e ,  em urn movi
mento contradit6rio, serao as performances que os aproximarao das 
margens. Uma questao que os/as mobilizava era tentar compreender 
por que, apesar de todos os esfor<;os discursivos e performaticos para 
nao serem "confundidos"' nao conseguiam exito total . 

Carla: As vezes, eu estava dan<;ando, e pensava: "E born eu parar, 
estou parecendo urn travest i .  Deixa eu dan<;ar mais comportada,  
como uma mulher. "  
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Barbara: Eu sou uma pessoa de respeito, me dou ao respeito. Nao 
fico ai pela rua. Entao, eu nao sei por que muitos me chamam de 
veado . As vezes, eu penso : por que? 0 que eu tenho em mim? 

Nas relas:oes sexuais, uma das formas que alguns/umas encontra
vam para nao serem "confundidos" com "veados" era nao deixarem o 
penis ser visto ou tocado. Para os transexuais mascul inos,  os seios 
eram a parte do seu corpo interdita as caricias. A identidade, como 
urn jogo de imagens ,  precisava da confirmas:ao do outro para se 
estabelecer. A relas:ao sexual se configurava em urn desses momen
tos .  A existencia de uma subjetividade e de performances vinculadas 
ao genero identificado poderia "cair por terra" se o parceiro/a visse e/ 
ou tocasse suas gen idlias .  Alem de ser apontado como urn tes te 
para o parceiro/a, em casos de relas:oes heterossexuais. Caso houves
se interesse pelas geniralias, colocar-se-ia em duvida a masculin ida
de/femini l idade do outro .  

Patricia: Eu nao gosto de  que eles vejam nao. Eu fico constrangida, 
com vergonha. Nunca deixei eles verem a minha frente. E eles olha
vam ass im e falavam: "Deixa eu fazer na frente. "  Quer dizer, pensava 
que tinha vagina. [ . . .  ] "Deixa?" ,  "Nao, nao! E se river outra coisa na 
frente, urn pacote?" Os meninos falavam: "Nao, neg6cio de pacote 
eu ja  tenho o meu . "  Eu ficava alegre. Enrao, quer dizer que esses 
meninos sao machos. Agora teve uma vez que eu falei com urn me
nino ass im, urn rapazinho: "Olha, nao fiz cirurgia. Nao sou mulher 
ainda. Que eu sou mulher, mas nao completa . "  Ai ele disse :  "Tern 
nada, nao. Deixa eu ver, deixa eu pegar. " Falei :  "Ah, e! Po  de  vest ir  
sua cals:a que acabou, nao quero papo , nao.  Eu gosto de macho, de 
homem. "  0 homem tern pavor de penis de outro homem. Eu pe
guei e fale i :  "Nao , meu filho, pode vestir sua roupa. Acabou com 
meu tesao. Nao, nao, voce nao passa de urn gayziio. Vai me descul
par, mas voce e gay. " 

A sexualidade, nessas falas, e tomada como urn momento de con
firmas:ao do reconhecimento do genero identificado. Nesses casos, a 
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sexualidade e o genero apresentam-se colados .  Tenta-se recuperar a 
coerencia estabelecida pelas normas de genero, segundo as quais 
sexualidade e genero sao determinados pela natureza, por meio do 
esfon;:o da dissimulac;:ao . A heterossexualidade do parceiro dara vida 
ao "meu" genero. Para que se possa exist i r  na posic;:ao do genero 
identificado, necessita-se da confirmac;:ao dessa posic;:ao pelo desin
teresse do outro pelo 6rgao genital . 

EU QU ERO SER . . .  

Se as margens, "Eu nao sou" , sao explicitadas porque as normas de 
genero reatualizam essas verdades por meio das reiterac;:oes discursivas 
e nao-discursivas, o "Eu sou" implica urn trabalho de negociac;:oes 
com as idealizac;:oes . Quando se afirma que a identidade e formada 
pela/na diferenc;:a, desessencializando-a a medida que 0 foco de ana
l i se  recai no j ogo que se estabelece com o outro , hab i l i ta-se o 
relacional-plural como prindpio que deve orientar nosso olhar so
bre os complexos e difusos processos que nos formam. Nesse senti
do, devem ser enfatizadas as idealizac;:oes que orientam a construc;:ao 
do "Eu quero ser" , os polos positivados das identificac;:oes . 

A ideal izac;:ao do feminino esra particularmente vinculada a urn 
campo de qualidades fundamentado na imagem da mae, da santa, 
contrapondo-se a da prostituta. 

Sara: Eu nao sou pervertida, eu nao quero isso para a minha vida. 
Nao vou ficar fazendo programas , me prosti tuindo. Entao, a me
lhor coisa que eu fac;:o e agi.ientar tudo que a minha familia tern a 
dizer e virar a cara pra outro lado . Eu me dou o respeito. 

Patricia: Eu nao quero ser uma mulher para fazer programa, para ir 
Ia para a beira das estradas para fazer coisas com homem, o homem 
faz com voce, voce faz com homem. Nao , eu quero ser mulher para 
ser mulher, viver na sociedade, ter meu marido, meu namorado, sair 
ass im na rua, ter meu servic;:o digno, respeitado . 
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Ha uma coincidencia nas narrativas dos transexuais mascul inos e 
fem i n inos quando se referem as ideal iza<;:6es . Para OS homens 
transexuais, as  mulheres sao identificadas pela capacidade de doar, 
de cuidar, pela do<;:ura. As idealiza<;:6es masculinas sao povoadas por 
homens viris , sem nenhum tra<;:o que sugira ambigi.iidades em seus 
corpos . Se, para o feminino, sao as quest6es referentes a subjetivida
de que aparecem com mais freqi.iencia (emotivas , frageis, solidarias) , 
para o masculino, as ideal iza<;:6es estao mais vinculadas a uma nor
ma estetica corporal (fortes , musculosos, altos, peludos) . 

Essas ideal iza<;:6es ,  de certa fo rma, apr i s ionam os transexuais  
masculinos .  Joel , aos 1 8  anos, procurou urn medico para saber se 
existia alguma tecnica para faze-lo crescer mais alguns centfmetros. 
Ele havia lido em uma revista uma tecnica que consistia em partir o 
osso da perna e enxertar uma pr6tese que poderia faze-lo ganhar 
mais alguns centfmetros de altura. 0 medico, no entanto , retirou
lhe qualquer esperan<;:a de exito e afirmou que 0 melhor seria que ele 
se conformasse com a altura. Nesse momento, Joel teve vontade de 
morrer e chegou a pensar em se suicidar. 

0 esfor<;:o de Alec para construir urn corpo musculoso , conforme 
relatado anteriormente, tambem pode ser interpretado como uma 
tentativa de se aproximar das idealiza<;:6es corporais masculinas .  

Vale aqui recuperar a ideia de Butler ( 1 999) sobre a impossibili
dade de se realizarem plenamente as idealiza<;:6es, inclusive, eu acres
centaria, as relacionadas as normas estetico-corporais, as quais a au
tora nao menciona. Quando se afirma 0 carater ficcional dessa cons
tru<;:ao, nao se deve diminuir sua efidcia como produtora de efeitos 
concretos nas subjetividades . 

Diante da questao "Quem sou eu? Urn homem, uma mulher? " ,  
nota-se a efidcia d e  u rn  regime que regula as diferen<;:as d e  genero , 
atuando e construindo subjetividades que nao encontram, nas cate
gorias disponibi l izadas socialmente, uma especffica que poss ib i l i te 
construir  as identifica<;:6es. E talvez ai estej a o drama da experiencia 
transexual : mais uma vez, o sujeito e apresentado como a fonte dos 
significados dos quais ele e urn efeito. E o que Hall (2000) chama 
de "mecanismos do falso reconhecimento" . 0 suje i to e "suj ei tado" a 

2 1 4  



A REINVENC;Ao DO CORPO: SEXUALIDADE E G£NEIIO NA EXPERI£Nc1A TRANSEXUAL 

se postcwnar em determinada forma<;:ao discursiva, mas ,  subj etiva
mente, vive esse "sujeitamento" na clandestinidade de sua solidao. 

Reconhecer o conflito entre o corpo e a subjetividade, encontrar 
urn nome para essa sensac;:ao ou diferenciar-se de gays/travestis/lesbi
cas nao sao evidencias que nos autorizem a afirmar a existencia de 
uma " identidade transexual " .  E depois da cirurgia ?  Cont inuarao 
transexuais? Qual o Iugar que o social lhes reservara.? Serao reconheci
dos como mulheres/homens? Como eles/as se autodefinirao ? Para 
muitos, nao tern sentido considerar-se transexual depois da cirurgia. 

Helena: Eu ouvi dizer que, depois que a gente fizer a cirurgia, nossos 
documentos, o n  de aparece "sexo" , vao por feminino e uma observa
<;:ao "transexual" .  Se for assim, eu prefiro que deixe como esta. 

Se depois da cirurgia nao tern mais sentido falar em transexual , 
como pensar em uma identidade? Como falar em identidade coleti
va? Uma identidade coletiva com data para terminar? Mas, se existe 
uma identidade coletiva, em torno de quais eixos ela se viabil iza e 
visibil iza? Aqui as perguntas fundamentais sao : quem somos nos? 0 
que queremos? 

"QUEM SOMOS N6S?"3 

Uma das " l imita<;:6es" em se pensar a organiza<;:ao de uma iden
tidade coletiva, para alem dessa rela<;:ao com o saber medico , esta na 
propr ia  "natu reza" de sua existencia .  A marca que un ificar ia os 
transexuais ser ia ,  do ponto de vista oficial ,  o desej o de realizar a 
cirurgia e, portanto, o horror ao seu corpo. Sera que se pode pensar 
a experiencia transexual nos termos de uma "identidade transexual" ?  

A ideia d e  identidade, e m  termos posicionais, d e  provisoriedade, 
da contingencia, e dramatizada nessa experiencia. Depois da cirurgia, 

3 Para d iscu t i r  a cspcc ific idade Lb organ izac;ao da idenr idade colet iva t ransexua l ,  sed ur i l izado como 
rcfcrencia o t raba lho de campo no Grupo de ldcn tidadc de Genero e Transexual idade ( G I GT) ,  
recorrendo ao d i:ir io  de  campo. 
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segu iram transexuais? A mudan�a nos documentos os fad. esquecer 
a experiencia do medo e dos confli tos?  A ci rurgia e/ou as outras 
mudan�as apagarao essa memoria de sofrimento e de exclusao antes 
compartilhada? Como essas quest6es interferem na produ�ao de uma 
identidade coletiva? 

Esses sao alguns dos dilemas que dramatizam a vida coletiva e a 
propria constru�ao de uma identidade coletiva transexual . Nao se 
trata de pensar a vida coletiva como urn espa�o de apagamento das 
diferen�as : elas estao presentes como marcas de classe, de religiao, 
de nacionalidade. Trata-se de encontrar pontos de unidade que pos
sam materializar-se em a�6es potiticas e em identifica�6es que ultra
passem a experiencia individual. No en tanto, esses "pontos" nao sao 
quantifidveis , tampouco estao visibil izados em urn "programa" ou 
uma agenda de lutas. 

Quando foram discutidos os processos de forma�ao da " identi
dade transexual" ,  destaquei como os insultos funcionam na produ
�ao dos segredos e dos silencios. A maioria daqueles que participa
vam das reuni6es do GIGT nao tinha assumido sua identidade de 
genero nos outros campos sociais por onde transitava, o que dificul
tava a participa�ao em atividades publ icas. 

Na manifesta�ao do dia 29 de j unho de 2002 em Madri, o Dia 
do Orgulho Gay, urn grupo de simpatizantes do GIGT carregava 
faixas com algumas das re ivindica�6es. Nenhum dos mi l i tantes ,  a 
exce�ao do coordenador, participou da manifesta�ao . 

Sempre que havia atividades publicas (uma entrevista na TV, no 
radio, uma audiencia com alguma autoridade, uma panfletagem) , a 
discussao sobre os l imites da a�ao de urn grupo pol itico sem mil i
tantes publ icos surgia. Ainda ass im, a vida coletiva seguia adiante. 
Todos compreendiam e compartilhavam o significado de uma apa
r i�ao pub l ica e a v incula�ao de sua imagem a urn cole t ivo de 
transexuais. Para muitos, isso poderia custar o emprego , o fim dos 
la�os com a familia, e alguns preferiam conduzir suas historias de 
forma mais negociada. 
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(D iario de campo,  1 4/ 1 2/200 1 )  
"Tenho estranhado a forma como OS militantes que vern as reuni6es 

se vestem. E muito diferente dos que entrevistei no Brasil. As transe
xuais usam calc;:a jeans, e pode-se notar que nao lanc;:am mao de ne
nhuma tecnica para esconder o penis. Meu olhar ja estava acostuma
do a forma de os/as transexuais se vestirem. Parece que o trabalho de 
campo no hospital me condicionou a uma expectativa, e dai o meu 
susto . Lembro de Yliana Sanchez, no Seminario Internacional de Iden
tidade de Genera e Transexualidade [Yliana foi uma das conferencis
tas do Seminario, em nome do Coletivo de Mulheres Transexuais da 
Catalunha] : nao usava nenhuma maquiagem, calc;:ava uma chinela de 
couro, usava calc;:a j eans, camiseta e levava uma mochila .  Nao fazia 
nenhuma questao de ter uma voz aguda. Os mil i tantes do GIGT 
estao mais proximos de urn modelo menos fixo e dicotomico . "  

0 espac;:o da mi l i rancia e mais livre, no sentido de permit ir  que 
cada urn estabelec;:a os modelos de feminino e mascul ino  com os 
quais se identifica .  Ninguem e obrigado a fazer o "teste de vida 
real" . Muitos dos participantes vinham direto do trabalho para as 
reunioes e nao t inham tempo para "se arrumar" . Isto gerava, i nicial
mente, confus6es na hora de respeitar a identidade de genera . D ian
te de nossos olhos, estava uma pessoa com todos os signos defini
dos como mascul inos ,  mas que pedia para que a chamassem por 
seu nome feminino .  As vezes , os deslizes eram inevitaveis .  Essa era 
uma das fon tes de confli to ,  em menor escala ,  entre os proprios 
membros do GIGT, e ,  em maior, entre os do GIGT com os grupos 
do Lambda .  

Muitos (as) dos (as) transexuais que participavam do GIGT se sen
tiam desrespei tados por outros mil i tantes do Lambda. A discussao 
sobre a transfobia era urn ponto de pauta constante em suas reuni6es 
internas. 0 debate cen trava-se na necessidade de se respeitarem os 
processos de transformac;:oes corporais e esteticos individuais .  Ou 
sej a ,  por mais  que urn participante a inda nao estivesse fazendo a 
terapia hormonal ,  que usasse raupas masculinas e ainda mostrasse 
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s inais de barba, mas se apresen tasse como Natal ia ,  por exemplo ,  
esse seu momenta deveria ser  respei tado . E nesse sentido que Joel 
afi rmava que o Lambda era urn espac;:o educativo . Esta questao e 
outras fizeram com que o GIGT formulasse urn "codigo" de respeito 
entre OS mil i tanteS que paSSOU a ser transmitido a todos OS recem
mgreSSOS. 

Quando se afirma que no GIGT ha urn espac;:o de maior l iberda
de quando comparado ao espac;:o hospitalar, que enquadra as condu
tas em protolocos rfgidos, isso nao significa que nao haja  compara
c;:oes entre os que estao mais ou menos avanc;:ados no processo de 
mudanc;:as corporais. E aqui tambem o olhar construido para classi
ficar os generos a partir das informac;:oes contidas no exterior desse 
corpo (roupas ,  ausencia/presenc;:a de pelos ,  ausencia/presenc;:a de 
maquiagem) estabelece uma hierarquia interna construida a partir 
de quem esta mais proximo das ideal izac;:oes dos generos . 

A construc;:ao de hierarquias internas tambem e organizada le
vando-se em conta o tempo da terapia hormonal e seus efeitos nos 
corpos. 0 nascimento da barba, a voz grossa,  os pelos que crescem 
por todo corpo do transexual masculino, os seios femininos, a queda 
dos pelos e outros signos deslocam esses corpos do genero impasto. 
Conforme se aproxima corporalmente do genero identificado , au
menta a distancia entre os que conseguem os resultados com a tera
pia hormonal e os que ainda devem usar outros artificios (maquiagem 
para disfarc;:ar a barba, enxerto no sutia, perucas) . 

A cirurgia e urn momenta que possibil ita acumular mais "capital 
de genero" e ,  por ultimo, 0 reconhecimento defini tivo , quando se 
consegue mudar os documentos.  Os hormonios ,  as c irurgias e a 
mudanc;:a dos documentos sao etapas que localizarao cada urn em 
determinada posic;:ao hierarquica para chegar ao reconhecimento do 
seu status de homem/mulher. 0 cumprimento desses tres momen
tos cria niveis de distanciamento com os outros. 

Essa hierarquizac;:ao inrerna, no entanto, nao e algo que tenha uma 
concretude ou uma visibil idade de facil apreensao: sao os comen
tarios e os olhares os indicadores, que poderiam ser considerados in
visiveis, mas que estao presentes a cada encontro . Nesses casos, para 
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sc identificarcm as hierarquias, deve-se valer de outros mecanismos, 
scndo urn deles a propria normativa de funcionamento do grupo . 
Segundo essa normativa, 

A rt. 2. 

2a. Es esencial que en las relaciones internas de grupo se respete el 
proceso en el que se encuentra cada transexual. 

2b. Como grupo integrante del Colectivo Lambda, es fundamen
tal que los miembros de los otros grupos respeten fa identidad de 
genero de cada uno de nosotros. 

Asi mismo, exigimos respeto total y absoluto a nuestra identidad 
reconocida y al nombre por el que nos presentamos. 

Entre outros pontos, a vida no grupo diferencia-se da vida no 
hospital porque o grupo propicia que essas quest6es sej am debati
das . No hospital, nao ha espa<;:o para a problematiza<;:ao das hierar
quias internas a experiencia transexual . Ao contrario ,  as hierarquias 
sao produzidas e incentivadas . Urn dos membros da equipe comen
tou: "Eu nao entendo esses transexuais que querem se organizar em 
associa<;:6es. Para mim, o/a transexual de verdade quer passar desper
cebido no meio da multidao . " 

OS R6TULOS E OUTRAS POLtMICAS 

(D iario de campo,  1 9/ 1 1 /200 1 )  
"A reuniao foi confusa. Seis pessoas participaram pela primeira vez. 

Todos vieram motivados por urn programa exibido na TV na sema
na passada que discutia a transexual idade e que contou com a parti
cipa<;:ao do coordenador do GIGT. A ordem do dia proposta nao 
conseguiu ser implementada. Novamente o tema dos rotulos vol
tou. Urn dos recem-chegados disse que nao se reconhece no rotulo 
de transexual. Alguns participantes concordaram com ele. 'Para que 
OS rotulos? Eu nao sou urn transexual , sou uma pessoa' ,  comentou ."  
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(D iario de campo, 1 8/3/2002) 
"A discussao dos r6tulos outra vez. Urn dos presentes disse que 

nao suporta quando alguem acha que ele e transexual. 'Eu nao sou 
transexual :  eu sou muito mais do que urn r6tulo que tentam me 
impor. 0 que vamos fazer aqui?  Refon;:ar esses r6tulos? '  Sempre me 
chama a atenc;ao a ocorrencia desse debate e o clima tenso que ele 
cria. Por que? Quais sao os medos? Parece que sempre se esta voltan
do ao ponto zero , que estamos participando de uma pnme1ra reu
niao de urn grupo que acabou de ser fundado. "  

A polemica de  como definir  o grupo esta relacionada a propria 
problematica transexual . A pluralidade de experiencias de vida e de 
respostas para os conflitos existentes para a relac;ao entre corpo , iden
tidade de genera e sexualidade se reflete na hora que se tenta encon
trar urn termo que feche, cristalize e substancial ize suas hist6 rias . 
Provavelmente, esse e urn debate sem soluc;ao definitiva. 

Quando se observa essa forma de pensar e encaminhar a vida cole
tiva, ou sej a ,  que a diferenc;a biografica nao pode ser apagada ou 
subsumida no termo "transexual" ,  produz-se uma sensac;ao de fragili
dade, ou mesmo a falta de coesao e de objetivos politicos. 0 olhar que 
busca uma forma tradicional de organizar as identidades coletivas , 
nesse caso, nao encontrara os indicadores visfveis que a caracterizam. 

As dificuldades estao em encontrar pontos de convergencias en
t re ( 1 )  o i n teresse em resolver "os meus prob lemas" ( c i rurgia ,  
horm6nios, emprego, relac;ao com a famil ia) , (2 )  a s  questoes medi
co-trabalh ista-sanitarias comuns e (3) a articulac;ao de uma conscien
cia contra as intolerancias impostas aqueles que nao atuam de acor
do com as normas de genera. E em torno desses pontos que as con
tradic;oes e as discussoes sobre o encaminhamento da vida coletiva 
se dao. 

Segundo urn dos militantes, "parece que tudo se resume a cirur
gia e a quem consegue melhores resultados com os horm6nios. As 
vezes, s into que me faltam forc;as para levar o grupo.  Mas nao se 
pode concordar com isso. Nao se pode confundir os processos indi
viduais com a vida do grupo" . 
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As motiva'r6es que levam as pessoas a procurarem o grupo sao mtil
tiplas. Para o coordenador Joel , deve-se ter espa'ro para todas as expec
tativas . Alguns procuram informa'r6es sobre as clinicas que fazem as 
cirurgias e sobre os pre'ros, outros buscam espa'ros de sociabil iza'rao e 
outros, ainda, estao mais dispostos a fazer !uta politica.' 

Ao Iongo do tempo, o Grupo foi formando uma consciencia de 
genera e da necessidade de discutir os determinantes sociais para 
explicar a experiencia transexual . 0 faro de assumir a perspectiva de 
genera esta expresso na forma como se identifica - G rupo de Iden
tidade de Genera e Transexualidade. No entanto, a discussao sobre 
a origem do conflito nunca foi abertamente real izada; tampouco foi 
discutido como o grupo deveria se posicionar diante das teses oficiais 
que as qual ificam como "trans tornados" e "doentes" . Em alguns 
momentos, essa discussao foi anunciada, inclusive de forma tensa. 

(D iario de campo, 1 8/2/2002) 
"Uma das participantes da reuniao, diante da discussao sobre se 

a transexualidade e uma doen'ra ou urn problema social ,  afirmou: 
- Para mim, tanto faz se me consideram como transtornada ou 

doente. 0 meu medo e que a genre, ao lutar para retirar essa ideia 
de doen'ra, fragil ize nossa !uta para que a previdencia social arque 
com as despesas do tratamento. 

Essa opin iao desencadeou uma tensa discussao . 
- Uma mulher gravida e uma doente? Nao. E a previdencia paga, 

nao paga? Voce se sente transtornada? Voce se sente doente? 
- Nao. Mas como chamar esse sentimento que temos? 

4 Ao Iongo do uabalho de campo na Espanha,  o Coletivo desenvolveu v.i.rias a t iv idades, entre elas: 
real izou a campanha 'i1ma como quieras", contra a homofobia e a transfobia,  que consistia em proferir  
confert:ncias em escolas e ins t i tutos; redig iu urn man i festo sabre os d i rei tos das pessoas t ransexuais ;  
enviou cartas com reiv ind icac;6es as autoridadcs pUbl icas, pr inc ipal mc!He de apoio a Lei de 
ldcn ridadc de GCncro que rram ita no Senado; organ izou uma fcsta para cnccrrar a campanha de 
coleta de ass inaruras de auroridades e personal idades publ ic.lS que apoiam a Lei de ldent idade de 
Cenero ;  organ izo u  o 28) (Dia do Orgulho Cay) em Valencia; preparou a parricipa�ao do Colerivo no 
29) (dia do Orgulho Cay em Madri , 29 de junho) ;  organizou o Pr imeiro Enconrro Nacional M isro 
de Transcxuais ,  alCm de ourras at i vidades (JUe envolveram todos os m i l i tan tes do Lambda. 
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- Temos que discutir. Mas nao podemos aceitar que nos chamem 
de anormais . "  

E m  outras ocasioes, surgiu a proposta d e  que s e  deveria "saber 
jogar" com a questao das defini<;:oes, para se tirar "proveitos" . 

(D iario de campo, 24/3/2002) 
" Q  reJacionamento COm OS medicos OUtra vez gerou poJemica.  

Uma das participantes afirmou: 'Eu sei  que nao sou doente. Mas eu 
acho que a genre tern que ser mais esperto . Devemos saber j ogar 
com essas defini<;:oes. De que adianta eu dizer que eu nao sou? You 
mudar a ideia dos medicos? Deixa eles pensarem o que quiserem. "' 

Para Alec, cada urn pode ter suas teses e encaminhar seu processo 
da forma que !he parecer mais apropriada, mas o coletivo deve ter 
urn discurso unificado e ,  nesse sentido, nao se pode concordar com 
a tese do transexual como alguem doente. 

Essa rela<;:ao com o saber e o poder medico e uma das questoes
chave na condu<;:ao da vida coletiva. De fato, os/as transexuais ainda 
nao conseguiram produzir discursos de resistencia ao saber medico .  
Os gays e as  lesbicas tern uma discussao acumulada sabre a constru
<;:ao das identidades , em urn movimento expl icito de produ<;:ao de 
contra-discursos aos saberes medicos e rel igiosos. A transexual idade 
nao conseguiu l ibertar-se das referencias estabelecidas pelo disposi
tivo da transexualidade. 

UMA COM U N I DADE DE EMO<;:OES 

As reunioes do GIGT dividem-se em duas partes: na primeira ,  sao 
discutidas questoes gerais e encaminhamentos praticos; na segun
da, ha uma confraterniza<;:ao e urn lanche. Nesse momenta ,  chama
do de " fa hora del picoteo" '  trocam-se informas:oes sabre medicos , 
conversa-se mais l ivremente sabre varios temas, formam-se peque
nos grupos ou faz-se urn drculo grande, em que se fala de temas 
variados. Talvez seja af, fora da rigidez de uma pauta e das questoes 
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mais complexas e confli tuosas , que se possa sentir uma " identida
de": uma identidade formada por sentimentos e emos:oes. 

Se as divergencias sobre os rumos da vida coletiva e da relas:ao 
com os psic6logos acirram os animos, as hist6rias dos sofrimentos, 
dos preconceitos e das inrolerincias que cada urn relata possibil itam 
a crias:ao de la<;:os de cumplicidade e de solidariedade. Sao, sobretu
do, as hist6rias dos insultos compartilhados que lhes permitem cons
truir rras:os comuns em suas subj etividades . Enrao, por mais con
tradi t6rio que possa parecer para uma abordagem que busca tras:os 
essencial istas para explicar a organizas:ao das idenridades coletivas, 
sao particularmente OS tra<;:OS da subjetividade que j ust ificam eles 
estarem ali ,  escutando e se emocionando com as dores do outro. 

Em algumas reunioes foi possivel ouvir depoimentos, nao exclu
sivamente dos/as transexuais, mas de pais que estavam presentes, e 
notou-se a ideia de uma comunidade de emos:oes em funcionamen
to, que esra para alem da pessoa transexual . 

(D iario de campo,  22/ 1 12002) 
"Eramos 1 4  p resentes na reuniao.  As maes de Chus e Nayara 

estavam presenres, e uma terceira mae, Pilar, que veio pela primeira 
vez acompanhada de seu esposo , pedindo aj uda para a sua filha 
(transexual feminina) . A mae de Nayara falou das dificuldades em 
aceitar as mudans:as da filha (transexual feminina) . A mae de Chus 
relatou as dificuldades que ainda enfrenta para aceitar a s i tuas:ao . 
Disse que muitas vezes pensou que Deus a estava castigando, que 
deveria ter feito alguma coisa muito errada. Sempre teve urn senti
menta de culpa muito grande e se perguntava todos os dias onde 
tinha errado. (Era membro da igreja Testemunhas de Jeova) . "  

A reuniao foi muito tensa e u rn  clima d e  dor marcava o s  depoi
mentos das maes. Nessa reuniao, foi possivel sentir concretamente 
as complexas redes de sofrimentos que se tecem em torno dos (as) 
transexuais . Todos os presentes, mil itantes e simpatizantes, ficaram 
calados, escutando as maes e as discuss6es entre elas . 

Alguns pontos que foram abordados em suas falas : 
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I - 0 teste de vida real : uma das maes disse que sua filha foi ao 
psicologo e que, na primeira visita, ja lhe foi exigido que deveria fazer 
o teste de vida real (deveria usar roupas femininas) durante todo o 
dia. Para essa mae, tal obrigatoriedade e "imbecil" ,  porque nao e sim
ples de uma hora para outra uma pessoa passar a se vestir com outras 
roupas, "Afinal, como reagira a vizinhanc;:a quando 'o' vissem vestido 
de moc;:a?" Destacou que seria uma dupla penalizac;:ao: alem dos seus 
sofrimentos e conflitos, quem daria emprego para uma pessoa vestida 
com roupas de outro sexo? A mae de Nayara disse para ela nao se 
preocupar, que afinal nao era uma coisa tao complicada: era so por as 
roupas quando estivesse chegando ao consultorio do psicologo. 

2 - Pilar falou muito da necessidade de as maes acei tarem seus 
filhos. Segundo ela, independentemente das opc;:oes dos/as filhos/as, 
eles/as continuam sendo seus/suas filhos/as . A mae de Chus concor
dou, mas nao nega a dificuldade que sente, pais ela gerou tres filhas, 
e nao duas filhas e urn filho (sua voz comec;:ou a falhar. As palavras ja 
nao saiam com fluidez. Prenunciava-se o choro) . Essa posic;:ao imediata
mente foi rebatida pela mae anterior com uma pergunta: "Qual e a 
dar maior? E a sua? Ou a do seu filho, que vive a todo instante a 
humilhac;:ao de nao ser aceito? Para que ser mae? 0 que e ser mae?" 

3 - Na hora do "picoteo ", as conversas giravam basicamente em 
torno das historias de visitas aos psicologos.  Urn dos participantes 
afirmou: "Todos os psicologos que fui disseram-me que eu era lesbi
ca. Foi so a partir do momenta que eu cheguei a esse ultimo e disse 
'eu sou transexual e preciso de urn parecer seu para que eu possa 
tamar os hormonios' ,  que consegui alguma coisa . "  Outro comen
tou: "Cheguei ao psicologo e disse a mesma coisa, eu sou transexual; 
sabe o que ele me disse? 'Voce faz terapia ha dais anos? '  'Nao. '  'En
tao , voce nao e transexual . "' 

Aos poucos, veem-se desenhar trac;:os de unidade baseados em 
lac;:os aparentemente invisiveis, mas que tern como Iastra de susten
tac;:ao as emoc;:oes e a necessidade de encontrar pessoas que tenham 
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"sentido na carne o mesmo que eu" ou, como disse outro mil itante 
do G IGT, "e muito born encontrar pessoas que sabem do que eu 
estou falando. Encontrar genre como eu me deu urn grande alivio ,  
senti que nao era uma loucura minha, que nao estava s6" .  0 coletivo 
e urn espac;:o de fala e de encontros. 5  

No processo de aceitac;:ao e de  construc;:ao de uma nova identida
de e importante a capacidade de elaborar uma hist6ria, e o encontro 
com outras hist6rias s imilares facil i ta esse processo . Nao existe ne
nhum espac;:o social para eles/as falarem de suas dores e sofrimentos 
e serem escutados sem o crivo de estarem sendo avaliados. Os mo
mentos em que se pode notar a ideia de "compartilhamento" ou de 
uma "comunidade de emoc;:oes" sao aqueles em que eles/as escutam 
e falam sobre suas hist6rias vidas. 

A partir da dinamica interna de funcionamento do Grupo, po
dem ser propostas algumas quest6es de ordem mais geral : ate que 
ponto suas p rat icas e seus discursos produzem descont inu idades 
subversivas? Qual a capacidade de essa experiencia produzir e orga
nizar contra-discursos as normas de genero? Essas nao sao questoes 
s imples ,  do tipo causa e efeito, ou quantifidveis ,  dal tratarmos a 
experiencia coletiva como uma "comunidade de emoc;:oes" . 

P lummer ( 1 993)  discutira a constitu ic;:ao de "comunidades de 
emoc;:oes" referindo-se a dinamica organizacional dos grupos de gays 
e lesbicas .  Vifiueles (2000) tambem interpretara as en tidades de 
mulheres lesbicas como "comunidades de emoc;:ao" . Na questao da 
transexualidade, a ideia da unidade atraves da subjetividade assume 
aspectos particulares, pois, conforme apontamos, a provisoriedade e 
a complexidade interna do que se chama " identidade transexual" 
dramatizam esse trac;:o . Ja discutimos que nao e a orientac;:ao sexual 

s A d i fus:to escrira de ll lll conj un to de experiCncias forma pane do que se chama 'narrari vas pessoa is' ou 
"the coming-out stories " (Lewi n ,  1 99 1  ) . Trata-se de u m  novo gCncro l i tcdrio cscrito par gays, !Csbicas, 
rranscx uais c i n rcrsexos, arravCs do qual sao as pr6prios sujci ros que revelam,  i n tcrprctam c negociam 
sua idenr idade com as normas de gCnero. 0 rex to de Hercul ine  Barbin pode ser considerado um dos 
prccursores desse est i lo l i tedrio. Para a le i tura de alguns relatos auto-biogr:ificos, ver: H erzer ( 1 99 5 ) ,  
Alburquerque & J a n n e l l i  ( I  996) , Ri to ( 1 998) ,  G i meno (2002) ,  Fran�a (2000) . Sabre esse novo 
gencro l i tedrio,  ver Campos ( 1 999) ,  Lewin ( 1 99 1  ) ,  V ifi uales (2000) . 
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que os iguala, tampouco uma concepryao unica de genero ,  e, ainda, 
sob esse guarda-chuva chamado "transexual" encontramos pessoas 
que reivindicam o direito a identidade de genero sem cirurgia. Essas 
quest6es (corpo , orientaryao sexual , quest6es legais) propiciam que 
sej am articulados pontos de un idade que so ganham uma maior 
consistencia quando se abre esparyo para a fala, para a comunicaryao 
de dores e exclus6es . 

Tentou-se mostrar como as posiry6es transexuais (e nao a " identi
dade transexual ") criam fissuras por muitos caminhos. E como se 
fosse urn rizoma,  uma raiz que nao tern uma un ica d i reryao para 
nascer e se espalhar. Ao serem discutidos os deslocamentos e os exer
dcios  de compos i ryao ,  t i nha-se  em mente  argu m e n ta r  que  as 
dissonancias entre sexo, genero e sexualidade, e a impossibi l idade 
de pensar qualquer determinaryao natural para uma suposta corres
pondencia entre esses nlveis ,  ja traziam em s i  uma ruptura com as 
normas. Ao mesmo tempo, empreendi urn esforryo para despatologizar 
essa experiencia a medida que insisti em argumentar que nao e pos
slvel compreende-la se nos l imitarmos ao suj eito como fonte exclu
siva da experiencia. Dal util izar-se reiteradamente a concepryao de 
subjetividade, pois ,  ao mesmo tempo em que habita as narrativas 
dos suje i tos que vivenciam a experiencia, ela as relaciona a contextos 
sociais mais amplos. 

Quando realizei esse movimento de articularyao entre as falas dos 
sujeitos, relacionando-os aos campos sociais, deparei-me com a for
rya regulatoria das normas de genero ,  que atravessam e cortam todos 
os campos sociais. Ao fazer esse movimento de articularyao teorica, 
esforryando-me para compreender as dinamicas internas a experien
cia, notei que as marcas definidoras , caracterizadoras , dos suje i tos 
considerados transexuais desapareciam e ,  em seu Iugar, emergiam 
jogos de negociaryao que colocavam em destaque traryos valorizados 
socialmente para dar vida aos generos. 

Agora, caminhando para a conclusao, surge urn cerro desconforto 
em se falar "dos/as transexuais" , como se essa experiencia esgotasse e 
fixasse os sujeitos que vivem determinadas experiencias de deslocamento. 
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NOTAS F INA lS  

Diante de  urn "objeto de  pesquisa" tao incomum para a Sociologia, 
as perguntas mais freqi.ientes durante o desenvolvimento deste tra
balho eram: "Como sao OS transexuais? Como eles vivem?" No inf
cio da pesquisa, respondia com urn certo ar de satisfa<;:ao pelo inte
resse que o tema "transexuais" suscitava . No entanto ,  a imersao na 
segunda etapa do trabalho de campo, ja  distante do contexto hospi
talar, e a aproxima<;:ao com os estudos queer come<;:aram a produzir 
urn efeito de incomodo diante do pronome "eles" . 

Esse "eles" i mp6e e estabelece uma distancia i n transpon fvel .  
"Nos" , os de dentro , "eles" , os de fora, aqueles que ninguem sabe 
como vivem, nem coisa alguma sabre suas sexualidades, seus sonhos 
e seus desejos. E muito facil tornar exotica urn campo novo de estu
dos, processo muitas vezes disfar<;:ado de "estranhamento" . 

Mui tas vezes , quando relatava "suas" vidas , contribufa para essa 
exotiza<;:ao , urn caminho seguro para a patologiza<;:ao. A cada relata 
de como "eles" viviam , alargavam-se as margens, construfa-se uma 
alteridade absoluta entre "nos" e "eles" , e eu me constitufa nessas 
narrativas como aquela que es ta dentro, municiada da autoridade 
que o trabalho de campo e a propria ciencia me conferiam. A pergunta 
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"Como eles vivem?"  passou a ter urn resultado diferente. No Iugar 
de urn a dissertacrao sabre "eles" , a resposta se transformou em uma 
indagacrao : " Eles? Nao existe urn 'eles' . " Em ult ima insrancia ,  fo i 
isso que tentei argumentar ao Iongo deste trabalho. 

Nao existe urn pracesso espedfico para a constituicrao das iden
t idades de genera para os/as transexuais .  0 genera so existe na 
pd.tica, na experiencia e sua realizacrao se da mediante reiteracr6es 
cujos conteudos sao interpretacr6es sabre o mascul ino e o femini 
no ,  em urn jogo , muitas vezes contradit6rio e escorregadio ,  esta
belecido com as normas de genera .  0 ato de por uma raupa, esco
lher uma cor, acess6rios, o corte de cabelo, a forma de andar, en
fim, a estetica e a estilistica corporal , sao atos que fazem o genera , 
que vis i b i l izam e estabi l izam os corpos na ordem dicotomizada 
dos generas .  Tambem os/as homens/mulheres b iol6gicos/as se fa
zem na repeticrao de atos que se sup6e sej am os mais naturais .  A 
part i r  da c i tac ional idade de uma suposta or igem ,  transexuais  e 
nao- transexuais igualam-se.  

A experiencia transexual poe em destaque aqueles atos discursivos 
e corporais considerados socialmente importantes para dar vida aos 
corpos-sexuados, ao mesmo tempo em que os desloca. Se a experiencia 
nega a origem biologica para a expl icacrao dos comportamentos, con
traditoriamente, e a pressuposicrao dessa origem natural que gerara 
as expectativas e as suposicr6es sobre as condutas aprapriadas para os 
generas . 

Os corpos dos transexuais e dos nao-transexuais sao fabricados 
por tecnologias precisas e sofisticadas que tern como urn dos mais 
poderosos resultados, nas subjetividades, a crencra de que a determi
nacrao das identidades esra inscrita em alguma parte dos corpos. A 
experiencia transexual realcra que a primeira cirurgia que nos consti
t u i u  em co rpos - s ex uados  nao consegu i u  ga ra n t i r  s e n t ido s  
identirarios, apontando o s  l imites discursivos dessas tecnologias e a 
possibil idade rizomatica de se criarem fissuras nas normas de gene
ra, conforme discutido no capitulo sobre identidade coletiva. 

Talvez se possa argumentar que, ao reivindicar a transgenitalizacrao, 
reafirma-se o dimorfismo e, com isso, ao contrario do que se esta 
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afirmando, a experiencia transexual provaria justamente 0 exito das 
normas de genero. 

No entanto, essa pondera<;:ao , embora val ida, esbarra em alguns 
pontos .  Primeiro, os descolamentos que a experiencia realiza ja reve
lam o carater ficcional dessas normas. 0 corpo transexual aponta 
que a materia de sustenta<;:ao e de suporte dessas normas e vulnera
vel , pois e fundamentalmente "plastica" , flexfvel , rompendo as fron
rei ras entre cultura (plastico) e natureza (corpo) . 

Segundo, falar que a experiencia transexual retorna ao dimorfismo 
e supor que todos/as os/as transexuais tern os mesmos conflitos e as 
mesmas respostas para a rela<;:ao entre corpo , subjetividade, sexuali
dade e identidade de genero. Dentro do que se nomeia "transexual" ,  
h a  uma con s id e ravel  p l u ra l i dade  de  a r t i cu l a<;:6es  do s  n fve i s  
constitutivos das posi<;:6es dos suje i tos .  

0 controle sobre os corpos transexuais se da mediante urn saber 
espedfico que esta para alem do desejo de controlar as performances; 
busca-se interferir na organiza<;:ao da subjetividade e na defini<;:ao da 
sexualidade apropriada. A esse saber polimorfo ,  nomeei "dispositivo 
da transexualidade" .  

0 disposi tivo poe em funcionamento, provavelmente ,  urn dos 
mais dramaticos exemplos de autoridade profissional contempora
nea. Essa autoridade e obtida e se fundamenta em uma inversao que 
legit imara o funcionamento do disposit ivo: supoe-se que a fonte 
dos conflitos esra no sujeito, e nao nas normas de generos. 

Destaquei algumas das estrategias discursivas e nao-discursivas 
que os/as transexuais articulam ao Iongo do tempo em que sao obri
gados a freqiientar o hospital, negociando posi<;:6es que lhes possibi
litem ascender as cirurgias. Nao se pode esquecer que e a posi<;:ao de 
poder dos membros das equipes que os faz p rocurar espa<;:os de 
posicionamento mais favoraveis. As obriga<;:6es impostas pelos pro
tocolos, tratados aqui como o nfvel operacional do dispositivo, os/as 
levam a estabelecer estrategias de negocia<;:ao em torno das ideal iza<;:6es 
do mascul ino/feminino .  

0 trabalho da equipe medica concentra-se na realiza<;:ao da assepsia 
dos corpos-sexuados, por meio de protocolos visfveis e invisfveis .  
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Mediante in terpelac;6es prescrltlvas , tes tes , olhares, terap ia ,  enfim, 
tesou ras e proteses s imbol icas , busca-se retirar o excesso ,  cortar a 
ambigi.i idade e recuperar a suposta un idade perdida naqueles cor
pos pn�-operados . 

Depois de anos freqi.ientando sess6es de terapia, fazendo exames 
ratineiras, submetendo-se a varios testes de personalidade, a sess6es 
de fonoterapia, ainda paira uma duvida nos membros da equipe, muitas 
vezes nao anunciada claramente: "Sera que ele/a e urn/a transexual de 
verdade?"  Na praduc;ao do diagnostico, o unico mapa segura que 
orienta a movimentac;ao dos membras da equipe sao as verdades acei
tas socialmente para se definir "urn homem/uma mulher de verdade" . 

Os nfveis de femini l idade/mascul inidade estabelecidos para que 
a c irurgia sej a indicada sao organizados pela matriz que confere 
inteligibilidade aos generas e que tern na heterassexualidade urn de 
seus pi lares de sustentac;ao. Acredita-se que os/as transexuais dese
j am realizar intervenc;6es em seus corpos para que possam estabele
cer a unidade entre identidade de genera e sexual idade, quando o 
que os/as transexuais buscam com essas cirurgias reparadoras e o 
reconhecimento de seu pertencimento a humanidade. A humani
dade so existe em generas, e 0 genera so e reconhedvel, so ganha 
vida e adquire intel igibi l idade, segundo as normas de genera,  em 
corpos-homens e corpos-mulheres. Ou sej a ,  a reivindicac;ao t'tlt ima 
dos/as transexuais e o reconhecimento social de sua condic;ao huma
na. Contudo, ter urn "corpo aprapriado" ao genero nao significa que 
se estej a reivindicando a heterassexual idade. 

A part i r  dos argumentos apresentados sobre a necess idade de 
desconstruir o transexual universal, tanto em sua vertente psicanalis
ta, quanto na biologista, aqui nomeados de "transexual stolleriano" e 
"transexual benj aminiano" , respectivamente, poder-se-ia deduzir que 
estou relativizando a importancia da cirurgia. De fato, eu a relativizo 
no que se refere a formula-la como unico caminho possfvel para a 
resoluc;ao dos conflitos entre corpo, sexualidade e identidade de gene
ra e toma-la como referencia a partir da qual todos/as os/as transexuais 
sao aval iados . Nas teses oficiais, tudo aparece unidirecionalmente: "0 
transexual tern uma rejeic;ao absoluta ao seu corpo, deseja  a ci rurgia 
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para que esse corpo esteja de acordo com a mente e, assim, exercer a 
sexualidade normal com uma pessoa normal . "  

0 q u e  t e n t e i  a p re s en ta r  fo ram h i s to r i as de  t r an s exua i s  
( 1 )  que  nao s e  relacionam igualmente com suas genitalias; (2) que 
nao tern aversao total aos seus corpos - ao contrario, a auto-imagem 
corporal e freqlientemente positivada; (3) que nao fazem a cirurgia 
motivados fundamentalmente pela sexualidade; e historias onde (4) a 
homossexual idade esta p resente entre as mulheres e os homens  
transexuais e (5)  a eleis:ao das dfades amorosas nao ocorre de  forma 
reti l fnea:  homens/mulheres transexuais desej am homens/mulheres 
nao-transexuais (ou seja, "normais" , segundo Benjamin) . Muitos ca
sais sao formados por pessoas que se definem como transexuais, seja  
em relas:oes heterossexuais, seja em relas:oes homossexuais. 

D iante de uma consideravel pluralidade de respostas sobre o papel 
da cirurgia, enfatizei que a questao cirurgia/identidade de genera e 
uma entre outras. Mas isso nao significa que se estej a diminuindo 
sua imporrancia para aqueles que vivem o drama de terem em seus 
corpos partes abjetas, identificadas como responsaveis por suas do
res e exclus6es . 0 reconhecimento da legitimidade das cirurgias, no 
entanto , nao representa a reafirmas:ao da autoridade dos profissio
nais envolvidos no processo de produs:ao do diagnostico em decidir 
pelo/a transexual. A infantil izas:ao do/a transexual por parte do dis
positivo da transexualidade e Uffi dos subteXtOS que SUStentam OS 
protocolos visfveis e invisfveis . Dessa forma, as obrigas:oes se legiti
mam por i n termedio do argumento de que se esta agindo para 
protege-los/as de uma decisao equivocada e de que as obrigas:oes 
protocoladas sao todas para 0 seu bern. 

Os controles e os saberes que estruturam esse dispositivo contras
tam COlli OS mecanismos liberais do saber medico quando se referem a 
reconstrus:ao plastica de outras partes dos corpos. De uma forma ge
ral , argumenta-se que as cirurgias que os/as transexuais reivindicam 
sao irreversfveis .  Mas uma ci rurgia em urn nariz tambem e ,  nesse 
sentido, irreversfvel :  a forma "original" estara para sempre perdida. 

Os/as transexuais reivindicam urn tipo de cirurgia que questio
na as bases de sustentas:ao dos corpos-sexuados. A binariedade que 
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or i en t a  o o lha r  do profi s s iona l  de saude men ta l  e dos  endo
crinologistas sabre os corpos nao aceita que  a cirurgia reparadora 
seja interpretada como uma plastica corretiva da assigna<;:ao in icial, 
quando se determinou que o bebe, por ter urn penis/uma vagina, 
deveria atuar de acordo com as pressuposi<;:oes estruturadas social
mente para o seu corpo. Vale recordar a posi<;:ao de Harry Benjamin, 
segundo a qual onde ha esperma ha masculinidade e onde ha 6vulo 
ha femin i l idade. Ou sej a ,  existe uma determina<;:ao naturalmente 
dim6rfica na constitui<;:ao das identidades sociais. 

Talvez se possa argumentar que seja urn excesso comparar uma 
plastica no nariz de alguem que deseja ajusra-lo a determinadas ex
pectativas e ideal iza<;:oes corporais a uma c i ru rgia co rretiva das 
geni tal ias .  0 mais prudente,  entao , seria propor outro exemplo ,  
para corroborar o argumento de que esse dispositivo funciona a ser
vi<;:o da heteronormatividade. 

Urn levantamento dos trabalhos apresen tados no Congresso 
Mundial de Sexologia (Cuba/mar<;:o de 2003) revela urn conside
ravel numero de comunica<;:6es que apresentam e prop6em tecni
cas inovadoras de " implantes de pr6teses inflaveis e enxertos veno
sos para a disfun<;:ao sexual " ,  alem de varias tecnicas "cirurgicas de 
alargamento do penis" . No entanto ,  aqueles que querem peni s  
maiores nao sao passiveis de serem considerados t ransto rnados ,  
doentes ou  ps ic6t icos ,  tampouco se estabelecem p roced imentos 
de controle material izados em protocolos que definem regras e 
normas para esse homem que deseja  ter urn penis com "dimens6es 
satisfat6rias" . 

As tecnicas servem para garantir o born funcionamento da virili
dade masculina. 0 que difere urn homem que deseja urn penis maior 
de uma pessoa que nao o quer? Qual a diferen<;:a de uma pessoa que 
faz implantes de pr6teses nos seios para se tornar mais feminina de 
outra que nao os quer? As respostas a essas quest6es podem seguir 
muitos caminhos .  0 que trilhei neste trabalho me leva a concluir  
que ,  enquanto o desejo de ter urn penis ou seios com determinadas 
dimens6es e formas refor<;:a a ideal iza<;:ao dim6rfica dos corpos, o 
corpo transexual a poe em xeque, dai a necessidade do disposi tivo 
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em patologiza-lo. A reJei<;ao ao pems e aos seios e ,  par urn !ado , a 
negas:ao da precedencia expl icativa do biol6gico sabre o cultural e o 
questionamento das teses psicanalfticas que partem da diferen<;a se
xual para explicar a genese do sujeito .  

A experiencia transexual parece questionar a s  b inariedades que 
fundam a psique dos generos: a invej a  do penis e o complexo da 
castra<;ao sao aqui inverridos, embaralhados, questionados , negados. 
A mulher transexual " inveja a vagina" no sentido de desejar desen
volver as performances femininas; o homem transexual reivindica 
que !he tirem 0 Utero ,  OS ovarios, OS seios e, ao proceder assim,  nega
se a resolver o complexo de castras:ao pela maternidade. Ha uma 
subversao dos canones que fundamentam a psicanalise dos generos. 

Se para mui tos/as transexuais o direito de realizar as c irurgias 
nao deve estar vinculado ao poder medico, para outros, a mudans:a 
dos documentos tampouco pode estar condicionada a real izas:ao das 
cirurgias. Nesses casas, os documentos com o nome proprio de acor
do com o genera identificado, as mudans:as corporais pelo usa dos 
horm6nios e algumas tecnicas para conseguir  uma estetica conside
rada apropriada sao transforma<;6es suficientes para lhes garantir urn 
sentido de identidade. Para eles/as , as cirurgias de transgenitalizas:ao 
nao rem imporrancia .  A gen i ta l ia ,  nesses casas ,  nao e urn Iugar 
saturado de significados para as  suas sexual idades ou existencias. A 
sexualidade esta deslocada radicalmente do 6rgao reprodutor. 0 penis 
e a vagina estao al i ,  fazem parte do seu corpo, nao se constituindo 
urn Locus de produs:ao de confli tos .  A identidade legal de genera ,  
entao, e a principal reivindicas:ao . Conforme apontou uma das en
trevistadas , "e sempre muito constrangedor ter que explicar o tem
po todo que aquele que esta na foro da minha identidade sou eu. Ja 
aconteceu de chamarem ate a policia, porque pensaram que eu ti
nha roubado os documentos de algum homem . Eu nao posso ter 
uma conta no banco, nao posso fazer urn crediario , enfim, e sempre 
a mesma coisa. Quando pedem os meus documentos, parece que o 
chao vai abrir sob meus pes" . 

0 direito a identidade legal de genera e particularmente importan
te para os transexuais masculinos, que, de forma geral, nao fazem todas 
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as cirurgias consideradas parte do "processo transexual izador" . Confor
me apontei, muitos nao realizam a cirurgia para a fabricac;:ao do penis. 

Embora a experiencia transexual revele que a identidade de ge
nero nao e determinada pelo corpo, a j ustic;:a, para atender a suas 
demandas, exige que o/a transexual tenha se submetido a todas as 
cirurgias ou pelo menos a uma parte delas. Urn dos argumentos diz 
respeito a capacidade reprodutiva de urn corpo nao-cirurgiado. Pode
se deduzir que, depois da cirurgia, sera urn/a homem/mulher, po
rem incompleto, ja  que uma das modalidades definidoras dos sujei
tos generificados, a capacidade reprodutiva, estaria ausente. Retorna
s e ,  as s i m ,  a que s t ao  da h e te ro s sexua l idade  c o m o  ma t r i z  de  
intel igibi l idade dos  generos .  

Depois da cirurgia, mesmo que consigam as mudanc;:as legais , os/ 
as transexuais serao sempre identificados como seres incompletos, e a 
incompletude aqui e interpretada pelas teses oficiais como anormali
dade. A ausencia da capacidade reprodutiva tende a posiciona-los/as 
inexoravelmente as margens, nao permitindo que ascendam a condi
c;:ao de humanos. Esse talvez seja o resultado final da patologizac;:ao da 
experiencia levada a cabo pelo dispositivo. Conforme sentenciou 
Ramsey, os/as "transexuais nunca serao normais" . Mas, diante dessa/e 
mulher/homem " incompleto" , porem cirurgiado, pelo menos se ga
rantira a norma estetica corporal que define que mulheres tern vagina 
e homens tern penis. Atraves da aparencia dos corpos-sexuados asse
gura-se a reproduc;:ao parcial das normas de genero. A !uta dos/as 
transexuais pelo direito a identidade legal de genero sem a realizac;:ao 
da cirurgia esbarra na matriz de inteligibilidade dos generos, mas este 
encontro acaba produzindo efeitos inesperados, como a propria expo
sic;:ao/explici tac;:ao dessa matriz. 

Essas duas quest6es - direito a realizac;:ao da cirurgia fora do dis
posi tivo da transexual idade e direito a identidade de genero sem 
cirurgia - foram retomadas aqui ,  por urn !ado, para reafirmar a ne
cessidade de se problematizar 0 poder medico, que se sup6e 0 de
tentor da verdade ultima sobre os corpos dos suj eitos, e ,  por outro , 
para apontar os l imites das categorias construidas socialmente para 
posicionar os suj eitos. 
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No Scminario lntcrnacional de ldentidade de Genero (Valencia/ 
200 1 ), uma mulher transexual comentou: " Imagine que voce estcj a 
em urn quarto .  Chega alguem, fecha a porta e diz a voce: 'Agora voce 
vai escolher alguma coisa que esd ai. ' Ai voce olha para urn !ado , 
para o outro, e comec;:a a abrir as gavetas . Tern a 'gaveta homem' e a 
'gaveta mulher' , tudo muito bern etiquetado , mas tambem tern a 
'gaveta gay' e a 'gaveta lesbica' . E voce nao encontra nenhuma gaveta 
para se meter. Mas eu tenho que me definir. Entao me defino uma 
mulher transexual lesbica. Mas nao me s into totalmente mulher, 
nao sei bern o que significa ser transexual e agora estou lesbica. Onde 
esd o problema? Durante muito tempo eu pensei que eu era o pro
blema. Hoje . eu sei, e isso pelo me nos me da urn pouco mais de paz, 
que o problema esta Ia fora. '' 

As historias de Herculine Barbin,  Manuela, Juana Ramos, Moises, 
Sara, Pedro, Carla, Maria, Bea Espejo ,  Andreia, Helena, Karia, Pa
tricia ,  Marcela, Vitoria, Barbara, Joao, Joel ,  Alec, Chus,  Annabel ,  
Natal ia, Marta interrompem a linha de continuidade e de coerencia 
que se sup6e natural entre corpo , sexualidade e genero , ao mesmo 
tempo em que apontam os l imites da efidcia das normas de genero 
e abrem espac;:os para a produc;:ao de fissuras que podem, potencial
mente ,  transformar-se em contra-d iscursos e l ibertar o genero do 
corpo-sexuado.  
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