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Este artigo e pane de uma colecanea para a qual come~mos a reunir arci

gos em mar~o de 19941
, momenco em que as prepara~oes para o cerceiro 

enconcro da Berkeley Women and Language Conference2 (BWLC) es

tavam em seu apice. Em nossas pr6prias comunica~oes na conferencia de 1994, 

estavamos, cada uma de n6s e muitos dos demais participances, cencando lidar 

com os desenvolvimencos recences em teoria queer e sua rela~ao inquieca, por 

vezes amagonica, com a ceoria feminisca. Durance as duas decadas anteriores, 

embora uma quancidade subscancial de pesquisas sobre linguagem e genero ja 

tivessem sido elaboradas, poucos escudos haviam levado em considera~ao ques

t6es de sexualidade, ou orienca~ao sexual, como cricerios para analise, e a vasca 

maioria dos escudos pressupunha genero como uma cacegoria nao problemacica, 

indicialmence ligada ao sexo do falance ou escricor. 

·. Tradu~ao: Rodrigo Borba e Cristiane Maria Schnack, a partir do te.xto o_riginal, '"l~'s a G~rl!' Brin
ging Performativicy Back to Linguistics", publicado inicialmente como cap1culo mtrodut6~1~ do li~ro Q~
trly Phrased: Language. Gmder. and Sexuality (p. 3-18), em 1997. organiz.ado por.Anna L1v1a e Kira H~ll. 
~parece aqui sob a permissao das pr6prias autoras e da Oxford University Pre~. _Fica v~dada a rc.pr~u~ao. 

Este artigo e 0 capfrulo introdut6rio ao livro organizado por.Anna L1v1a e Kira. Hall mmulado 
Queerly Phrased, tido como marco dos estudos linguiscicos a pamr de uma perspecuva quur (n. dos 
tradutoresJ. 
2 E • . I G d d Language Association - lgala (As-

. venro acadcmico que dcu origcm a Inccrnauona en er an 
SOcta~ao Internacional de Linguagem e G~nero) [n. dos craducoresJ. 
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UNGOAGliM· G~11RO. SllXUAUDADll. 

. bre Hnguagem e oricntn~!io sexual das cidade de pesqu1sas so 
A pequena quan alises 00 nivel lexical. Durante cssc pc-

d d d 1960 c 1970 centrava suas an , I d 
eca as e · , . d' . arios gays foram compi a . os, induindo , de glossanos e ic10n. 

rfodo, um numero L R 1963). Tht Lavtwder ltxicon: Dictionary 
A L · -"G Slang (Cory e e oy, 

mcon °J ay (S . 1 1964) The Queens Vernacular (Rodgers, 
-"G· Words and Phrases trait et a .. ' .. b . . 0
J ay u I Subculturt (Farrel, 1972). Em · ora a matoria 
1972) e Tht AtXOt of tht nomosexua 

. ·1 · discurso de homens brancos gays nos Estados desses trabalhos pnvt eg1asse o , . . 
. s · .I' Womt11: A Stutiy of a W'oman s Pruon (G1allom-Umdos, alguns, como ontty 0J • 

66) a linguagem de lesb1cas, c outros poucos trabalhos bardo, 19 , apresemavam · . . 
. , d l'nguas alem da inglesa, como, por exemplo, o 1r6mco mclu1am termos e outras 1 

G G. ls' G ·J th U.S and the Weston \florid (publicado inicialmentc em ay ir u1at to t . 

1949), que tern se~6es sobre frances, alemao e russo. . 
o escopo estreito de pesquisas linguisticas com foco na lmguagem de gays e 

lesbicas aparece em contraste explicito com o crcscente interessc academico sobre 
a linguagem de homens e mulheres (heterosscxuais) durante o mesmo perfodo, 
um assunro que tern sido estudado em todos os niveis linguiscicos, da fonologia e 
fonecica a morfossinraxe, a semantica, ao lexico e ao discurso. As pesquisas nessa 
area tern discutido diferenres fenomenos linguisticos como silenciamcnto ever
bosidade; escolha de assuntos e sua aceitac;ao; acemo, tom e padroes emonacio
nais; derroga<yio semantica; alternancia de codigos; e padroes discursivos etnicos. 
Com a ausencia de explica~oes claras sobre o porque de o conceito de sexualidade 
nao ter sido incluido como um criterio analitico nesses estudos, pode-se supor 
que os falanres gays foram incluidos no grupo de informances masculinos, ao 

passo que as lesbicas foram alocadas no grupo de mulheres. Tai classificac;ao 
enconrra-se baseada na pressuposi<rao (velada) de que o comparcilhamento de um 
genero prove similaridades que prevalecem sobre a orienca<yao sexual. 

Um dos primeiros glossarios da linguagem gay, The Language of Homose
xuality: An American Glossary (Legman, 1941), com uma lista de 329 termos, foi 
publicado como um apendice no livro Sex Variants: A Study of Homosexual Pat

tnm, de George Henry. 0 glossario compilado por Legman inclui somente gfrias 
de homens gays A expl' - d c · · · 1ca<rao o aucor para o roco de seu trabalho e mceressante. 
Legman afirma q A • d I a . _ , ue a ausenc1a e termos da linguagem de lesbicas em seu g oss -
no nao e resulcado das limita<roes de seus metodos de coleta de dados (ele consul
tou outros dicionarios d d . · ) · rn 
.. ' em vez econ uz1r um trabalho de campo pr6pno , e 51 
da tradi~o de co d' l . d 

H me imemo cava heuesco encre lesbicas,, (Legman, 1941 apu 
ayes, 1978:204) Ess a 

· e argumemo aparememente simples nos apresenta urn 
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rcoria p<>PUlar complc:xa sobrc as rda«>cs cntre genero, sexualidade e linguagem. 

Longe de afirmar que lesbicas falam como mulhcres, Legman as categoriza entre 

os hornCJlS e. mais especificamente, entre os cavalheiros, um subgrupo de falan

rcs hofDcnS comcdidos (i.e. recicentes) CUja linguagem e marcada pela ausencia 

de girias de baixo calao. Sc a falta de girias de lcsbicas indica que elas falam como 

a,-al.hdl'OSt a abundancia de girias de homens gays (329 itens) deve indicar que 

a linguagem ddes c scmelhance a das mulheres - presumivelmente, mu I heres de 

~populaces. e nao "damas"3• Pode-se inferir que Legman aceitou a visao 

papuia.r sobrc a verborragia feminina, que tern sido ha mais de vinte anos foco de 

pcsquisas linguiscicas que vem tentando desqualificar a cren~a popular segundo 

a qual as mulheres faJam mais que os homens. A associa~o encre a linguagem 

de l6bias com a masculinidade de classes abastadas e encre a linguagem de 

~\"S com a feminilidade de classes populares esca forremence em conflito com .. . 
os csi~ feminiscas das decadas de 1970 e 1980, que, como mencionado, ca-

ttgorizavam Jesbicas demro do grupo de mulheres e prescavam pouca aten~ao a 

~i>cs de cbssc. 
Ao comemar a dificuldade de obcer c6pias do glossario compilado por Leg

man. Charles Clay Doyle (1982) observa que a edi~o de 1941 de Sex Variants e 
~ inaccssivd. A cdi~o de mais facil acesso, de 1948, nao inclui o apendice 

com~ g.Iossario. Doyle afirma que a obten~ao da edi~o de 1941 tomou-lhe 

rtmpo c csf~os coruideraveis por meio de emprescimos entre bibliotecas. Seis 

instit~Oc:s I.he rccusaram o cnvio das c6pias que possuiam. Doyle indica que 

cssu rttw.a5 foram morivadas pclo faro de o livro comer em sua ca pa "i numeras 

kxos de seres bumanos nus, quc tern 0 incuico de ilustrar varios tipos flsicos de 

bomos.sawis• (Doyle, 1982:74-75). Uma advertencia em tom serio, um canto 

sugativo, aparecc na capa do livro: "O material neste livro foi preparado somente 

para o USO ck profissionais da medicina C areas afins". 

Ta.Jvc.z p tenhamos ultrapassado a epoca em que a linguagem gay podia so

~ SCT CS1udada por dctcntorcs de diplomas de medicina e a simples indusao 

de foeos de homossauais nus era um motivo para a nao circula~ao de um tra-

-·~----~ A~ que legman fu mm~ a fa la de lisbicas com a masculinidade de classes abastadas vai 
~a nu~~tOS culturais r«cnrcs. como indicam Livia (1995), c~. sua discuwo sobrc ~· 
,.;. ~ lrtcrarias cit lingw.gcm de ~bicas, c Queen (1997). cm sua arult~ desu reprcscntai;ao 
~ l.nia danonsua ~ iesbicas muculinizadas cm muos de fici;ao adotam varios aspectos 
~ CS«crft)(iprammu usociados as cl~ popularcs, ao passo quc Queen mostra que as 
~ ~ · ~ c:omo Hork"" P11i.J411 faum wo de varianccs fon~ticas nio padrao associadas aos 

4c du.a populaces. 
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balbo•. Os gl~ios e dicionarios foram seguidos por escudos sobre o discurso 

de gays e ICsbicas (por exemplo, Hayes, 19765); por pesquisas etnograficas sobre 

05 
aspcaos definidores dos lugares sociais de gays e lesbicas (Ponte, 1974

6
); por 

i.ovatiga~i'>cs sobre 
0 

significado de fenomenos paralingufsticos como o olhar e 

a posrura corporal (Webbink, 1981); e por escudos sobre a alternancia de c6digos 

cnttt gays (Lumby, 1976). 0 crabalho de Birch Moonwomon, intitulado Toward 
tlN Study ef Lesbian Speech {1985), foi provavelmente o primeiro a lan~~u o foco 

de pcsquisa sobre as perce~6es dos padroes discursivos espedficos de lesbicas. 

Embora tenham surgido muitos pesquisadores nos anos de 1970 com destaque 

ncssa area - Julia Penelope (Stanley) (1970), trabalhando com semantica e rituais 

de insulco; J~ph Hayes, que compilou uma bibliografia comentada de 22 pagi

nas sobre •a linguagem e o comportamento lingufstico de lesbicas e gays" (1978, 

1979) - a area de escudos nao se fortaleceu. A primeira colecanea de artigos sobre 

a linguagem de lesbicas e gays, Gayspeak: Gay Male and Lesbian Communication, 
foi publicada por Chesebro, em 1981, e versa sobre questoes de ret6rica e comu

ni~ e nao propriamence de linguistica. 0 livro Queer Words, Queer Images: 

Gmmnmication and the Construction of Homosexuality, publicado em 1994, tam

bem se dedica a comunica~o e a ret6rica, assim como a imagens midiaticas de 

gays e lesbicas e ao processo de "sair do armario". Foi somente quando William 

.. Mas mfdizmcnte n · ·1 ' ' ·fi . . ao por c-maa. ven 1que, por cxemplo, o recente debate no Congr~ csta-
dunidcmc c ~ ~cnsa ~re as palavras e as imagens que podem ser cnviadas pcla internet. Vcja. =lo. On-line Service Blocks Access to Topics Called Pornographic", New York Timn, 29 de

~- dc_ 1995 (Al, col l; C4, col. 4), quc dcscrcve o bloqueio global da emprcsa Comm1cnve ao 
accs.10uc IDa1S de 200 grupos d d" - c . r---- · . . . c lSCUSSaO e 1otos cm consonanc1a com uma nova lei alcma (para men-
oooar 50mCDte mmhas - de Anna Livia - le" c d · int.rod _ ) De 1 uras urante um rncervalo para o cha cnquanto cscrcvo 
cs.sa wrao · acordo com a reportagem d r.; " I d , clucin .n1nnc de .1 ~- - - ded. d 0 imes, a gumas as areas banidas da internet in-

t>"' -r- uucussao tea os a temas como h l"d d ~>: omosscxua 1 a c quc nao cram necessariamentc 
t"""""YailC05 ou uma amea~ para crian~as" (C4, col. 5-6). 

' 0 anigo de Hayes (1976) G. It homcns 0'2.ys sio similares • '1 ayspea , mostra que algumas das caracceristicas do cstilo verbal de-
o- aque as cncontradas na "fa) c · · " , · ' nio dt: "I~" .... ~.;,.... " do 1 .<..._. • a iemmrna procoup1ca, cstcndcndo-sc o dorm-
uur.~ gay ia:1co para o d1scur · s · 

puigrafo almnentc engajado de D -B stvo.. cu ~mgo apresenta uma analisc vivi<la de um 
cnvc de I-05 A ""e'-

00 
quaJ .. a~ "!• um cabloide qurnzcnal distribuido gracuitamencc em bar~ 

c - 1 - ·~ K3, asmcmnas saode . • 
som de scus sapatos com suas somb . h scmas como apcnas subindo e dcscen<lo o bulcvar ao 
' Pode . no . as e casacos de chuva pungcntcs" (p. 260). 

-sc ftcar fcfo: cm imaginar quc estc . 
scu trabalho. Aqui csca a anota~ao de Ha cs so ~m~d~r pclo menos obcevc alguma satisf~ com 
of a bomosaual drive-in· : "Um soci61 : h brc Life ID a Parking Lot", de Ponte: "An ethnography 
bdccimento de homens ga~ em og . cterosscxual obscrva as atividadcs de sodali~ c rdU-
.1. 1- um cstac1onamcnt d · , 
uc campo mnerialium a atividadc - rb I ( . 0 e praia c areas adjacentcs na Califl>rnia.. ~ 
posrun sexual. accndimcnto de cigarrnao )vc a manobras c cstacionamcnto do arro, conuto ~. 
, ...1 __ - d" os e as troca.s verb . . d L.-:: 
\w:tnntc o ta) c praia adi

2
r,..•• ( . ) . a1s na area o cstacionamcnto c do banDPIO 

,----~ noatc por 5 dJ.... · • . d ..., no iruc10 os anos de 1970" (1979:303). 
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Leap (1995) comc~ou a reunir artigos para sua colcclnca, Beyond the Lavamkr 
L1xicon, que um livro <lcdicado espccificamcntc a qucst6es linguisticas propria

mcntc ditas fol claborado. 

TuORIA QUEER 

Neste volume7 esta rcunida uma scric de artigos quc abordam o esrudo da 

linguagcm com base nas pcrspcctivas combinadas de genero e sexualidadey con

sidcrados como catcgorias scparadas, mas intrinsecamente ligadas. Na verdade~ 
a scpara~l\o cntrc scxualidadc c g~ncro forma uma das pedras fundamentais da 
tcoria quttr, belamentc ilustrada no Axioma dois, de Eve Kosofsky Sedgwick: 

0 cstudo de scxualidadc nao e coextcnsivo ao estudo de genero; de forma seme
\\untc, a agenda anti-homof6bica nao c coexcensiva a agenda feminista (1990:27). 

Sc a separas:ao cntrc scxualidadc c gencro e um elemento chave da teoria que
tr, a sepa ra~ao de scxo c de g~ncro, ou de sexo biol6gico e de produ~ao social de 
identidadcs femininas e masculinas, e um elemento chave do feminismo. Como 
Sedgwick obscrva, cmbora muitos escudos que tcnham genera como base ana
lftica levem cm considcras;ao rclas:oes intragenero, seu apelo definicional "deve 
necessariamentc focar a frontcira diacrltica entre generos diferentes" (1990:31}; 
vem da{ a tcnd~ncia de privilegiar a an<ilise de relay6es heterossexuais que te6ricas 
lesbicas tern criticado dcntro do feminismo8

• Os argumemos de Sedgwick sobre 
as limita~6cs das analiscs com base no conceito de genero (e, portanto, embora 
de forma vdada, dos limites do feminismo) sao tao clara e belamente expressos 
que dccidimos cita-los aqui: 

-

,. 

0 escopo analfrico de um escudo que tern genero em sua base sera menos incisivo 

e dircro a medida quc seu sujeico surja de uma interface social entre generos. Nao 
e rea.lista espcrar uma analise pr6xima e multifacetada de relac;6es entre pessoas 

do mcsmo scxo por meio de uma 6tica calibrada, em primeiro lugar, pelas duras 
marcas da diferent;a de gencro (1990:32). 

Refmncia ao livro do qual este tcxto faz pane (ver nota 1) [n. dos tradutores). 
1 A mais nottivel dessas crfticas possivelmente seja a de Monique Wittig, famosa par sua proda
mai;ao de que "' lesbicas nao sio mulhcrcs" (1992:32). Veja tambem Hoagland e Penelope (1998), para 
outras critic-as c-specifkamenre lesbicas sobrc o fcminismo, c Penelope (1990), para uma critica lesbica 
da linguagcm e da linguistica. 
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l.INGUAGEM. G.£NE1t0. SEXUALIDADE. 

Nesta incroducrao, nao pretendemos apresentar e,e~plicar o compl~o ~-
. d . · lguns dos seus princ1p1os, aqueles que sao ute1s 

po da ceona queer, mas iscunr a 
a linguistica e ao escudo da linguagem em seus contextos d~ prc:'1~~o e, ~~ 
d 

· h , · apresentar a contribuirao que a lmgwsuca fez a teona o o camm o conuano, T 

queer. Em alguns aspectos, a teoria queer, com seu inte~e~e pelas for~ soci~ 
hegemonicas em va de falantes individuais - uma pos1crao que herdou do pos-

od 
. - pode ser vista como uma reacrao a politica de identidades do 

m errusmo , 
feminismo. Politica tk idmtidades, um termo comumence aplicado de fora com 

0 prop6sito de desestabilizar a posicrao politica assirn descrica, e baseada no reco

nhecimento de individuos pertencences a um grupo (cipicameme oprimido): mu

/heres, negTO$, classes popuiares, tkficimtes. Ligada a no~o de comunidade baseada 

na identidade pessoal, e nao na associacrao politica, esta a crencra mais radical que 

indica que somente as pessoas diretamente envolvidas tern a autoridade para falar 

pela comunidade; isto quer dizer que gays sao quern deve teorizar e cornbater sua 

opressio, ao passo que sao as lesbicas que devem se posicionar contra sua margi

naliza<?o. Essa crencra. se considerarmos suas consequencias l6gicas, reduziria o 

interesse academico {e, incidentalmente, a producrao criativa) a observa~o parti

cipante (e autobiografica). 
Uma das cricicas mais importances a policica de idencidades ea de se.r es-

sencialista; OU seja, presume-se que a identidade pessoal e urna categoria rutO 
problematica e que codas as relacr6es sociais podem ser derivadas dda. Estudos 

linguisticos sobre as falas de homens e de mulheres que nao levem em considera

crao OUtfOS parametros sociais, COmO classe social, racra, gera~o, proflssao, OU aft.

lia~o policica, podem ser considerados essencialiscas a prirneira vista; daborados 

com base em uma perspectiva, dencro da polf tica de identidades> que consider.a 

genero como a categoria da qual se originam outros parimecros sociais como 

simples subdivis6es. No ultimo capitulo de Man Made Language., por exemplo. 

Dale Spender (1980) cita varias criticas feminiscas que apontam a ausencia de re

presencacr6es de mulheres de classes populaces e de mulheres negras na licera.rura: 

"Mulhercs de classes populares, letradas ou nao, praticarnente nao tomam pa.r
te no processo de cransformacrao de materia-prima em literacura· (Glastonbury> 

1979:173 apud Spender, 1980:226}; "A existencia das experiencias e da culrur~ 

de mulheres negras e os brutais sistemas de opressao que as moldam estio no 
'mundo real' dos brancos e/ou ·A • i· · · · , . na consc1enc1a mascu i na sem cons1dera~o,. mVl-

SIVeis, desconhecidas" (Smith, 1979:183 apud Spender, 1980:226). Apesa.r disso,. 
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Spender nao fuz comcnrarios sobrc a ausencia de fulantes de classes populares e de 

falantcs ncgros nos escudos lingu{sticos quc a aurora discute em seu livro. 

Nao prctcndemos rcduzir o feminismo a politica de identidades, tendo ge

ncro como a categoria mais salience, ou mesmo afirmar que a teoria feminista 

neccssariamcnte prioriza a polftica de identidades; queremos apenas chamar a 

acen~o para o faro de que a teoria feminista tern sido assim caracterizada e que e, 
em parce, contra essa categorizaiyao que a teoria queer se desenvolveu. Obviamen

te, uma teoria que nao e capaz de laniyar seu foco sobre as relaiy6es entre pessoas 

do mesmo sexo e tao inadequada para o escudo do discurso de lesbicas, gays, 

bissexuais ou cransgeneros quanro o e uma teoria que somente se interessa pelo 

discurso homossexual e homossocial, a ponto de excluir a linguagem de homens 

e mulheres heterossexuais. A primeira sera incapaz de analisar as diferen~as emre 

o discurso de individuos LGBTT9 versus o discurso de homens e mulheres hete

rossexuais, ao passo que a ultima minimizara as diferen~as entre gays e Iesbicas. 

Embora possa parecer trivial afirmar que tanto o feminismo quanto a teoria 

queer nos fornecem ferramentas uteis a pesquisa linguistica, essa afirma~ao e, no 

encanco, verdadeira. 

Embora as rela~6es intersubjetivas tenham sido bem teorizadas por lin

guiscas feminiscas (ver, por exemplo, Coates e Cameron, 1989, ou Eckert e Mc

Connell-Ginec, 1995), a intersubjetividade ainda encontra-se inadequadameme 

investigada pela teoria queer. Judith Butler, que, com Sedgwick, ea te6rica queer 
mais imporcame e a mais cicada, considera o eu individual que fala como "uma 

cira~o do lugar do eu no discurso" (1993:225). De acordo com Butler, nao ha 

reference para o eu que preceda o momemo de produ~ao discursiva. Os deiticos 

"eu" e "voce" interpelam-se, para usar o termo de Louis Alchusser, que rambem 

rem sido amplameme tornado emprestado canto pelo p6s-modernismo quanto 

pela teoria queer. Em outras palavras, ambos eu e voce convidam e produzem 

a existencia do outro termo na dfade. Jacques Derrida, fil6sofo vital do p6s

estruturalismo, assevera que nao ha significado transcendental que possa prender 

um reference a um significance. Com efeito, ele cunhou o termo difftrance - um 

trocadilho com o substantivo frances difftrence (diferenc;a), soletrado com um e 

herdado do partidpio presence latino {uma etimologia agora opaca para uma par

cela significativa de falances do frances), e o verbo differer (diferenciar-se), cujo 

parridpio presence escreve-se diflerant. 0 neologismo difftrance, cuja origem par-

Usbicas, Gays, Bissexuais, Transgeneros e Transexuais [n. dos tradutores]. 
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~ e ttansparent.e cm sua escrita, enfatiza a narureza continua, d~ jogo do 

._nitnnrc na cadda de pr0<iu'3o de significados, um processo que e v1sto como 

i~i'iniro,. p q~) 00 pensamento de Derrida, o significante nao pode "adquirir 

a~ repmentadonal,.. (1976:379). Uma teoria que postula a inexistenda 

~ wn ttfettn~ at:cis do ,,,. ser.i incapaz de lidar com as rela<;6es entre grupos de 

fab.nttS 00 seus destinatarios e interlocurores. Pelo contrario, essa teoria sobre a 

linguagem d:i prioridade a relac;io entre palavras, a ponto de excluir virtualmence 

as~ mttt rdttentes. Falantes sao criados e limitados pela iterabilidade (ou

m> tmn0 ~ Derrida) inflnita do discurso. Esta-se preso nos limites do dizivel. 

A lingu.istas ~ afirma~o deve parecer nao somente erronea, mas tam

b&n Rio cicntifa. Em seu trabalho sobre os aspectos linguisticos da tradu<rao, 

Roman Jakobson dcmonstrou que qualquer experiencia cognitiva pode ser trans

mitida em qualqucr lingua existence (1971:264). John Searle, trabalhando com 

fl.born da linguagem> furmulou uma percep<rao semelhante em seu prindpio 

da ~bilidadc: •Tudo o que pode ser signiflcado, pode ser dito" (1969:68). 
E.mbor.t ~ ~stir em aceitar as extremas limita<r6es sobre a agentividade 

indmdua1 sugmdas pdo esquema de Derrida, o privilegio dado por esse aucor 

a ~:io en~ signifiantes - um movimento no qual Roland Barches, Claude 

Lki-Stn.uss e Michel Foucault (para listar apenas alguns) o precederam - mos

r.n-sc wna fcrr.unc:nta analitica Util SC a considerarmos Como uma enfase, e nao 

como um ahsoluto.. A maioria dos enunciados nao e {mica, nunca antes formu

bda,. mas discursos produzidos prcviamente em situa<r6es semelhances. Recen

remm~. comunica~6es em conferencias (em enconcros academicos cao variados 

quanro a Modem Language Association e a Kentucky Narrative Conference) 

t&n induido o tcrmo wntriloquia em seus titulos: "O sujeico vencriloquo da 

narratin idenritiria mimetica", por exemplo. Esse faco nao indica o reapareci

~ro de uma artc vocal em extin<rao; e, na verdade, uma referenda a maneira 

como f.tlan~ canalizam f.tlantes anteriores, assim como textos fazem referenda 

iottrtcnuaJ a ootro.s tcxtos que os precederam. Essa iterabilidade aponca para a 

imponincia de discursos preexistentes, nao somente para o formaco final de um 

cnunciad~ mas tambem para sua autoridade como um ato de fala. Imagine uma 

mm.ina quc tcnta arrumar scu irmao para ir a escola, ajudando-o com a roupa 

quc sua mic dcixou em uma cadeira, passando para ele o almo'ro na lancheira 

q~ sua mac preparou e utilizando as mesmas palavras e expressoes de sua mae, 

como ~ fusscm proprias: "Vamos~ apressc-se c arrume-sc ou voce vai chegar acra-
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sado na cscola. Seu lerdo,>, ela o repreende, assim como faz sua mae. Seu irmao, 

ao reconhcccr o termo krdo como um dos favoritos de sua mae, respeita a ordem 

para "se apressar,, como originaria de uma autoridade superior e preestabelecida. 

Derrida e, na mesma direc;:ao, Butler argumemam que e o aspecto reportado de 

um enunciado que o faz ter autoridade. Na formula~o de Butler, se um ato de 

fala pcrformativo tern exito, e porque "essa ac;:ao ecoa ac;:oes anteriores e acumula 

a for~a de autoridade pela repeti~ao ou cica~ao de um conjunto de praticas de 
aucoridade anteriores a ac;:ao" (1993:226-227). Discutiremos a importancia dos 

atos de fala c especialmente da performatividade para a ceoria queer mais adiance. 
Como linguistas, familiarizamo-nos com as propriedades indexicais dos 

deicicos que neccssariameme ganham seu significado pelo contexco de produc;:ao 
de um enunciado. Eu refere-se a pessoa que diz eu; voce e a pessoa endere~da; 
aqui e o lugar de produc;:ao do enunciado; agora refere-se ao momenco de sua 

produc;:ao. Na ceoria queer p6s-moderna inaugurada por Buder, OS deicicos nao 
sao mais um conjunto limicado, e a deixis e por si mesma um prindpio consci
cucivo da linguagem: as palavras nao escao significadas em e por si mesmas; esse 
signiflcado e conscruido no discurso. Uma vez que o choque inicial causado pela 
noticia sobre 0 desaparecimento do reference cenha passado, e possivel discernir 
o aparaco ce6rico que o subjaz. Um prindpio chave do p6s-modernismo, herdado 
por Bueler, e a extrema relacivizac;:ao linguistica e cultural, que encontra sua ex
pressao mais explkita nos escritos de Foucault: "E necessario nao esquecer que a 
categoria psicol6gica, psiquiatrica e medica da homossexualidade constituiu-se no 
dia em que foi caracterizada." (enfase nossa), escreve Foucault em sua Historia da 
sexua/idade (Foucault, 1990:43). Para ele, e o ato de nomear a homossexualidade 

como cal que institui sua existencia. Ele afirma, em outro texto, que os discursos 
deveriam ser considerados nao como simples grupos de signos ou elementos sig
nificames que se referem a conceudos ou represencac;:oes, mas sim como "praticas 

que sistematicamente criam o objeto do qual falam" (Foucault, 1972:49). Quan

do Butler cita 0 argumento de que "a categoria 'sexo' e 0 instrumento OU 0 efeito 
do 'sexismo' [ ... ], que a 'rac;:a' e 0 instrumento e 0 efeito do 'racismo' [ ... ], que 0 

genero somente existe a servic;:o do heterossexismo» (1993:123), ela cambem se 

refere a ideia de que categorizar cria ou conscitui aquilo ao qual esse ato se refere 

- embora indique que se pode reverter e deslocar os significados usuais de tais 
termos culturalmente carregados. 

Linguistas escarao provavelmente mais confortaveis com o conceito de de

terminismo linguistico articulado por Edward Sapir e Benjamim Whorf, um 
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. h d d " hip6tese de Sapir-Whorf". Em sua versao ax1oma comumente c ama o e a 
· · 1· ' ·co - uma posi<;io que parece estar mais contundente, o determ1msmo mgu1su 

mais pr6xima de Foucault e seus seguidores na teoria queer-, a hip6te~ de Sapi~-
Whorf estabelece que a lingua que falamos determina nossa percep~o da reah

dade. Em sua versao mais branda, a relatividade linguistica, afirma que a lingua 
· d 1 , de ·1nfluencia sobre sua perceps:ao da realidade. 0 nanva e a guem exerce gran . , 

conceito de relatividade linguistica esta mais daramente formulado na afirmas;ao 

de Sapir, na qual 0 autor repudia crens:as sobre a correlas:ao entre a morfologia 

lingufstica e o desenvolvimento cultural. 

Relatividade lingu.istica 
:E uma ilusao imaginar que nos adequamos a realidade essencialmente sem o uso 

da lingua e que a lingua e meramente um meio incidental para resolver problemas 

espedficos de comunicas:ao e reflexao. 0 fato e que 0 mundo "real" e, em grande 

medida, inconscientemente construido pelos habiros linguisticos de um grupo (Sa

pir, 1929 apud Muhlhausler e Harre, 1990:3). 

Determinismo lingu.istico 
Tais categorias como [ ... ] genero [ ... ] sao sistematicamente elaboradas na lingua e 

nao sio descobercas na experiencia, mas sim impostas sobre ela em funs;ao da liga

s:ao que a forma lingufstica tern sobre nossa orientas;ao no mundo (Sapir, 1970:68). 

Pode parecer que, enquanto Foucault fala sobre o poder constitutivo do 

discurso, Sapir esta mais preocupado com os niveis lexical e morfossintatico da 

lingua, uma distins:ao que pode ser mapeada na parole saussuriana, de um lado, 

e na langue, de outro. No entamo, quando Sapir insiste na imporclncia dos "ha

bitos linguisticos de um grupo,,, a distins:ao torna-se borrada, ea concep<;ao de 

Foucault sobre o poder do discurso parece muito semelhante a hip6tese de Sapir 

sobre a cencralidade da lingua na perceps:ao da realidade. 

A versao extrema da hip6tese de Sapir-Whorf ja foi negada, particularmen

te, por numerosos escudos comparativos sobre a terminologia cromatica em di

ferenres linguas. Nos anos de 1960, Brent Berlin e Paul Kay demonstraram que, 

embora as distinc;oes de cores sejam frequencememe codificadas de formas dife

rentes em linguas diferentes, os termos nao sao arbitrarios, e o espectro crom:itico 

nao e dividido de maneira aleat6ria. 0 espectro cromatico e um fato objetivo 

com propriedades flsicas consistences e idemificaveis, assim como a cogni~o 

humana; independentemente da lingua nativa ou da cultura, abordariamos o 
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~ da mcsm~ furma, Bcclin c Kay (1969) demonstraram. por exemplo, que 

~ ~ llngu~ tml Jois tcrmos que expressam os conceitos de preto e branco (ou 

~ c d.iu.).. Sc a lingua tambem possui um terceiro termo, este sera vermelho; 

o cpano c o quinro scr--jo ~ c verde (em qualquer ordem); o sexto e setimo 

~ scrio ~ <C llf4rl'(Jm. Os proximos termos serao cinza, rosa. la.ranja e roxo 

(cm qualqutt ~. A ausencia de um termo espedfico em uma Hngua nativa 

nio impede quc scu blanre distinga as principais divisoes do espectro cromatico. 

Em~ possa haVtt uma significativa discordancia sobre onde tra9ar a linha de 

~en~ tl!tZIJ, c vrerde) por exemplo. falantes tern pouca dificuldade para 

india.r um rl:tMl, lipial ou um vertie tipico e o fazem com notavel uniformidade. 

Em pcsquisa fllttt', o dererminismo lingulstico ainda parece serum con

c:eito muiro influence, cmbora academicos familiarizados com o escruturalismo 

francCs c com o pcnsamento p6s-estruturalista - e consideravelmente desinfor

mados .sobtt a amropologia linguistica estadunidense - provavelmente dariam 

a f.oucault os aediros de sua formula~o original. Relacionado ao conceito de 

dttttminismo linguistico cscl o t.rahalho de Benjamin Whorf sobre o leque de 

tcrmos usados por csquimos para descrever a neve. 0 argumento de que esqui

m0s (Inuit? Yupik?) descrevem a neve por meio de tres, nove, quatro duzias, cin

qucnt:a. c:cm, duuntas palavras (mimeros tirados de The Great Eskimo Vocabula.ry 

Hora. de Godfrey Pullum, 1991:159-171) pretende mostrar que a existencia de 

uma muJriplicidade de itcns lexicais dentro de um mesmo campo semantico de

IDODSCl2 a importincia rultural de tal campo (um ponto defendido por Hymes, 

1964:16). Por oucro lado. a ausencia de itens lexicais discretos e vista como um 

indicc de quc o conceito nao existe na cultura sob investiga9ao, como ilustra 

o aemplo p mencionado aqui sobre o termo homossexualidade, que, segundo 

FouauJc, nao foi runhado ace o final do seculo XIX. Sedgwick espirituosamente 

i.roniza ess.a co~o sobre o pod.er do lexico: "Rela~6es genitais entre pessoas 

de mesmo sexo podern rer sido perfeitamente comuns durante o perfodo sob 

discussio - mas ;a que nao bavia termos para descreve-las, e/as devem ter sido 

complet.amenre insignificances" (1990:52). Uma parcela de linguistas tambem 

presumiu que, sem um termo denotativo proprio, provavelmente o conceito nao 

existisse em dererminada cultura. Em seu escudo sobre a homossexualidade na 

lingua Maori (falada na Nova Zelandia}, L. K. Gluckman poscula que "a ex

pressao homossexual era desconhecida na culcura Maori pre-europeia. Na cul

ru.ra Maori anriga nao havia palavra para descrever a sodomia" (apud Hayes, 
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1978:205). Dcve scr observado, contudo, que essa posi~o seria atipica na lin. 

gulstica contemporinea. 

A ironia de Sedgwick levanta uma fraqueza conceitual no socioconstrucio. 

nismo, uma perspcctiva analitica amplamente usada na teoria quttr. Se homos. 

sexualidade (ou lesbianidade} e construfda dentro e pelo seu concexto cultural 

espcclfic:o, ent:io o termo nao pode ser aplicado a outras culturas ou a outros 

period.os hist6ricos, na med.ida em que isso seria alocar uma "essencia" homossc. 

xual independente da circunstancia material. Como temos mostrado em discus

s6cs antcriores da prioriza~o de Derrida da rela~o entre os significances, para 

tc6ricos p6s-mod.ernistas e te6ricos queer, conceitos culturais sao profundameme 

dependentes do discurso no qual estao submersos. 0 socioconstrucionismo, com 

sua extrema sensibilidade para o contexto cultural, corre o risco de resumir-sc 

a um circuito l6gico restrito, semelhante ao determinismo lingufstico, por sua 

incapacidade de escabelecer paralelos entre as culturas. 

A ftm de mostrar a falsidade de qualquer asser~o de que a estrutura morfo

l6gica reflete a rulrura de seus falantes, Sapir formulou pela primeira vez o axio

ma do rdativismo rulrural e lingufstico. Ele pretendia que esse axioma fossc uma 

advertCnc:ia contra asse~ anteriores de que povos "primitivos" falavam Hnguas 

estruturalmente ·primirivas·. Com uma preocupa~o similar com rela~o a espc

ciftcidade rultural, respeito pela diversidade de culturas diferentes e receio pcla 

perperua~o da citica de assimila~o, que da coma somente daqueles elcmencos 

em outra rulrura que correspondem a elementos da cultura do pr6prio pesqui

sador, historiadores da reoria queer e criticos literarios estao discanciando-se das 

afirma~ simplistas da libera~o gay das decadas de 1970 e 1980: "Gays rem 

existido ao longo da hist6ria•; "'Ha lesbicas em qualquer cultura e em qualqucr 

sociedade". A filOsofa lesbica Claudia Card, por exemplo, saliema os problcmas 

de um posicionamenro essencialista: "O conceito de 'cultura lesbica' [ ... } parece 

pressupor que n6s podemos extrai.r rulrura lesbica de varias culturas. Essa prcssu

posi~ e absurda? Arrog2nte? Culruralmente irnperialista?" (1995: 16). 
Em sua discuss.to sobre a hist6ria gay, David Halperin pergunta: "Ha uma 

hist6ria da sexualid2dc?'» ressa.lcando que "a hist6ria da sexualidade, de maneira a 

qualificar-se c.omo um anpreendimenro genuinamente historico, deve lidar com 

sexua.lidade nao como uma cacegoria de anilise historica puramence conceicual e, 

ponanro. aranporaL mas c.omo um objeto de escrutinio hist6rico por dcfini~o" 
(1993: 416). Halperin prosscguc para descrever como o sexo na Acenas classica 
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nao era visro como um empreendimcnto mucuo, mas como uma a<yio realiza

da por um scr socialmente superior (o cidadao masculino adulto) sobre um ser 

socialmenre inferior (menino, mulher, escravo). Desejos eroticos e escolhas de 

objeros sexuais cram derenninadas nao pdo sexo anacomico, mas pela "arcicu

la~o social do poder• (p. 420). Distin¢es entre homossexuais e heterossexuais 

tinham pouco signifiado, Halperin argumenta, porque a discin<yio encre parcei

ros e pan:ciras sexuais nao era culturalmente importance comparada as distin¢es 

no cam.po da cidadania. 

No<adamenre, oio sc pode cstudar o discwso de gays, lesbicas, bissexuais 

e tramgCneros de form.a cransculrural ou crans-historica se os cermos forem defi

nidos de furma tao culrunlmente espedfia a ponto de tornarem-se nao genera

lizavcis.. E nessc aspccto quc a ~o de performatividade de genero, articulada 

por Judith Buder, most12 sua utilidade. Com a teoria da performatividade de 

gCnero, a.fasa.mo-nos da ~o social de sexualidade para nos direcionar

mos a ~ discursiva de geoero. Uma vcz que este e um ponto impor

ranre, fu-se produt.M> despcnder aJgum tempo para elabora-lo. Linguistas nao 

ttcio problanas cm rcconhc:ca o tcm10 pnf~ como austiniano, ou 

cm vi.ocular sua origem ao pcqucno, porCm vigo~ livro de Austin, Quando 

Jiur. i /il:llr. P~ ~ ~ {coocd>ido em 1939, apresentado em Harvard em 

1955. publicado pda primcin "ft:Z em 1962). Conforme Butler assevera, genero e 
perfumwm> porquc ooofigun a sua aistCncia por meio de seu proprio pronun

ciamauo fdir.. f.slc proounciamcnro e f~ como podemos retomar a parcir do 

poqumo livro de Austin,, sc de foe feito dcntro das circunstancias sociais espera

das. Uma a:rimOn.ia de asammro scci pafonnada com sucesso pela declara~o 

'"'Eu 'K>S dedaro marido c mulhc:r• sc o enunciacirio for um membro do dero 

devWmemc im~ do podcr de realizar uma cerimOnia de casamenco, e se 

o a.sal a qumi de dcdan cssas pabvns constitui-se de um homem e de uma 

llUl.iha., mo asados com nenhmm oum pessoa, em sa consciencia e em idade 

minim.a ~A~ e pafoamtin porque e pelo pronunciamenco das 

pabvras quc: a a:rimOo.ia e raliza<b Tu ros dedaro marido e mulher" nao e um 

comattirio ~a crrimOoia; ea cerimOnia em si 

Amrin inicia sua discusuo sabre pafonnatividade considerando a tradi

cion.al ~ apreciada par- positiristas IOgic~ e sua verificabilidade, ou 

'
0 AqW mK v~& 1Dradbi;:iodadha pa o pmi~ Raflizacfa pctJC D.milo Marcondcs de Souza 

Fi1hB 09'10~ Jn. elm ,,,..., .... ell. 
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l d d d A ·o cl.l.ss'1ca "a nevc c branca,, e descritiva e, como va or e ver a e. constataya a 

tal, verdadeira ou falsa. Austin introduz a pcrformatividade como uma categoria 

d l • d ' ti' ncas que nao possucm valor de verdade na medida em e e ocuyoes novas e is , 
• d mundo mas agem sobrc ele. Para Butler, a cerimonia de que nao escrcvem o , 

Casamento nao C simplesmente um CXCmp}o entre tantOS, mas C central para a 

"heterossexualizayao do elo social" (1993:224). A autora cita o pronunciamento 

"E uma menina", realizado por uma parteira, como outro performativo seme

lhantc, um pronunciamento que "inicia o processo pelo qual o tornar-se menina 

e motivado" (p. 232). Performativos agcm pela for~a da cita~o; "e pela cita~o 
da lei quc a figura da vontadc da autoridade juridica e produzida [ ... ]; e pela 

invocayao da convenyao quc o ato de fala da autoridade juridica [Eu determino 

que scjas pendurado pelo pesco~o ate a mortc, por exemplo] deduz seu poder 

de intimayao,, (p. 225). Nos termos de Austin, e a condi~o de fdicidade que 

garante 0 produto satisfat6rio da declarayao pcrformativa que da a dedara~o seu 

status de autoridade. 
Gencro, cntao, e tido como performativo porque, como ocorre com a cl:is

sica elocu~ao "E uma mcnina", elocuy6es de gencro nao sao nunca meramente 

descritivas, mas prescritivas, cxigindo que a ende~da aja de acordo com as 

normas vinculadas a genero e, alem disso, que crie um genero apropriado em 

cada ato culturalmente pcrcebido quc ela realizar, desde a maneira como penteia 

seu cabelo ate a maneira como caminha, fala ou sorri. Gencro e considerado nao 

simplesmente como se adequando a "'palavras para o mundo•, na forma de uma 

constatayao classica caracterizada pela veracidade ou falsidade, mas. de impor

tances maneiras, trazendo aquela situa~o para a realidade sob determinadas con

diy6es de felicidade, adequando °'o mundo as palavras pronunciadas· (para usar 

os termos de John Searle, 1979, tomados emprescados de Elizabeth Anscombe). 

Butler argumenta que quern enuncia um aro de fala performativo pensa que 

est:i somente iniciando uma a~o, quando, na verdade, esci meramente reprodu

zindo normas regulat6rias (fazendo vencriloquia de aros de fala previos de f.ilan

tes anteriores). Para Butler, e o discurso que produz falanres. e nao o concr.irio,. 

porque 0 performativo C inteligivd somentc SC de •emerge de um ronte.TIO de 

uma cadeia de conven¢es afiliadas" (1993). Mesmo arividadcs como a represcn
tayao de genero sao reitcrativas, pois quern csci reprcsenWldo precisa in""OClf a 

essencia dessas conven¢es afiliadoras para que o descmpenho ~ja comprttn

sivel. Por isso, tais desempenhos devcriam ser analisados nao como discursos 
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inovadores ou como resistencia, mas como apropriay6es focalizadas de normas 

existences. Como Butler nos alerta (1993:228), autodeterminas:ao nao necessa

riamente resulta de autonomeayao, uma vez que os nomes tern, des pr6prios, 

sua historicidade, que precede o uso que fazemos deles. Nenhum movimento 

reclamat6rio de epicetos pejorativos, tais como sapata, bicha, puto, jamais alcan

s:a exito em erradicar inteiramente a forya pejorativa; na verdade, e em parte por 

causa de sua carga emotiva que somos impdidos a reclama-los antes de qualquer 

outra ayao. Drag, em sua deliberada apropriayao exagerada de atributos de ge

nero, serve para ridicularizar nao apenas o desempenho de genero de quern fala, 

mas, por implicayao, todos os termos do paradigma de genero, concedendo a ne

nhum a inocencia do natural ou do meramente descritivo. Quando um membro 

das Irmas da Indulgencia Perpetua conduz uma cerimonia de casamento entre 

dois gays, dee acusado pelos membros do Direito Cristao de "levar o santo sa

cramento a infamia", uma acusayao que ressalta a fraqueza inerente da instituis:ao 

da heterossexualidade. 
Essas premissas nos fornecem um pano de fundo conceitual para conceber

mos nossa safda do dilema imposto pdo socioconstrucionismo. Como linguistas, 

nao goscarfamos de confinar nossa pesquisa ao discurso de culturas e perfodos 

hist6ricos tao pr6ximos dos nossos pr6prios que os termos usados para referir 

conceitos chave, tais como sexo, genero, homossexualidade, lesbianidade, deem 

coma mais ou menos do mesmo piano que o nosso pr6prio. Tambem nao gosca

rfamos de ser acusadas de assimilayao ou incompreensao da especificidade local. 

Essa incerteza ecica parece definir a priori qualquer tentaciva de uma perspectiva 

mulciculcural da fala de gays e lesbicas. Enrrecamo, se olharmos a ideia por oucro 

ponco de vista e considerarmos sexo, genero, homossexualidade e lesbianidade em 

nossa propria culcura como conceitos que sao performativos ao inves de cons

racacivos (ou descritivos), encao comepremos a perceber que qualquer estudo 

sobre genero ou sexualidade, sobre a fala de homens, mulheres, gays, lesbicas, 

transexuais, bissexuais, hijras, ou 'yan da.udu, tanco em nosso pr6prio dialeto 

quanco na anciga lingua Erne-al das mulheres sumerianas, devera (1) criar seu 

proprio objeco de escudo e (2) prestar apurada atens:ao ao momenta hist6rico e a 
especificidade da comunidade envolvida. 0 conceito de performatividade aponta 

tanco para a historicidade dos rermos culturais chave quanco para a possibilida

de de esrranhar-se significados tradicionais. Esse faro tambem salienta a pratica 

localizada de genero (performada a cada momento por cada ato culruralmentc 
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rcconhecido), uma vcz quc falances incorporam idcais locau e dominant.cs do gc· 
nero linguistico em suas "comunidades de pratica" (Eckert e McConncll-Ginet, 

1995). Genero, como desempenho reiterativo, tern acesso a uma varicdadc de 

scripts, nem todos inteligiveis a cultura em geral e alguns possivelmentc cm con-

flito com outros. 
E hora de crazer a performatividade de volta a sua disciplina de origem.. 

Te6ricos culturais tern negligenciado o que consideramos o aspecto mais revolu

cionario do pequeno livro de Austin, um livro que come~ com sua humildade 

caracterfstica: "O que eu tenho a dizer aqui nao c nem dificil nem controverso; 

0 unico merito que cu gostaria de assegurar para ele c 0 mcrito de ser verdadciro, 

ao menos em pane". Considerando o enorme intercsse contemporaneo na teoria 

dos atos de fala em geral, e na performatividade em particular, esse humilde 

inkio precisa ser deixado de lado tanto quanto o modesto Modest Proposal, de 

Jonathan Swift. Austin visivelmente nos poe a resolver uma pequena anoma

lia antiga, que se configura como valor de verdade das elocu¢cs na linguagem 

corriqueira: os atos performativos agem sobre o mundo; des nao simplesmente 

descrevem o mundo e nao sao, por conseguinte, verdadeiros ou falsos. Ao longo 

das proximas 160 paginas11
, os atos performativos lentamente movem-se por um 

grcifko imaginario, de uma posic;io marginal, ocupando apenas um finissimo 

filete do territorio dado de ma vontade pelos atos constatativos, para uma posi

c;io nova levada para fora do grafico. Ou seja, conforme esclarece Austin (1975), 

"afirmar", o classico constatativo, "e canto performar um ato ilocucionario quan

to, digamos, advertir OU pronunciar" (1975, p. 134). Com a queda dessa ultima 

barreira, atos performativos sao promovidos ao ni vel de ato de fa la em si, um a vez 

que codas as elocus;6es acabam por ser performativas, das quais os constatativos 

sao apenas uma subses;ao, ao lado de diretivos ou imperativos. Se ate declaras;6es 

dependem de normas regulat6rias para que sejam plenas, a classe de atos de fala 

performativos abarca muito mais do que o conjunto valorado por te6ricos queer. 
Aplicando a mesma extensao a performatividade de genero, o ato generiflcado 

que pode ser reconhecido como inteligivel nao pode ser reduzido a um conjunto 

dominante de convens;oes hegemonicas heterossexuais. Os capitulos do livro12 

buscam revelar convens;oes de genero mais localizadas e contradis:oes dentro das 

pr6prias normas que, quando manipuladas de modo habil, podem oportunizar o 

II 

12 
Ver nota de tradu~ao 1 [n. dos tradutorcs]. 

Ver nota de tradu~ao 1 [n. dos tradutores]. 
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IOc:us da muda.ns;a. LCsbicas., gays c oucros falantes liminares sao frequentcmentc 

~a tornarcm-sc adeptos de tal manipula~o, dessa forma dcmonstrando 

sua compmremao das convcn~ prcvaleccntes. 

QUF£RLY J>musED 

Esta, cnt:ao, ca perspectiva tc6rica que informa a edi~ao deste volumc13• 

A fim de demonstrar quais as aplica¢es praticas que essa perspectiva pode ter, 

rolcuno-oos aos anigos cm si. 0 livro csta dividido em trcs se~6es: lexicalidade 

limin.u, fib IJU«r c manipula~o do genero lingulstico. Os artigos na primeira 

~ fucaliza.m ircns lexicais cultural e ideologicamente significados, que deno
ta.m idencid.ades scxuais altcrnativas. Os termos discutidos advcm do frances e do 

ioglCs renasiccnrista, como tambem do japones, do Hdiche, do polari e da Hngua 

de sinais oone-amcricana atuais. Essas linguas denotam com portamento lesbico, 

gay c bisscxuaJ c induem tanto termos internos usados pela comunidade quanto 
tamos encmos usados por heterossexuais c por pessoas que nao pertencem a es

sas romun.idades. Lidos como unidade coesa, os artigos nessa se~ao demons tram 
quc m~ nas morais sexuais prevalecentes da sociedade como um todo tern 

gr.a.ode impacto na perce~o de grupos marginais e nos termos usados para 
dcscreve-los. AJem disso, os artigos mostram que o grupo de membros tern con

sidccivd poder para definir a si proprio, e que essas defini~6es desempcnham um 

papd importantc na cria~o do contexto sexual dos seus momentos historicos cs

pecificos. A cad.a vez em que ocorre um movimento em dire~ao ao policicamente 
correto na fala, uma proscri~o de itens lexicais espedficos ofensivos a um grupo 

cm particular, havera uma contra-a~o por parte dos membros desses grupos 
vistos como marginaliz.ados, objetivando a recupera~o dos termos em discussao, 

dcvido a sua for~ afetiva. 

Os arcigos da ~o intitulada fala queer discutem escrategias discursivas de 

gays e lesbicas, perguntando quais caraccedscicas sao espedficas da fala de gays 

ou Iesbicas e se esses tra~os devem ser encontrados exdusivamente em cal fala 

para serem dassificados enquanto "gays,,. Os dados linguisticos foram retirados 

de um.a ampla gama de contextos, induindo grafite feito por gays em parcdes 

de banheiros, historias em que gays e lesbicas "saem do armario ", hisrorias de 

labicas em quadrinhos, conversas entre amigas mulheres e giria homofObica. O 

Vtt oou de c.raduµo I [n. dos rraducorcs). 
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discurso em questao nao e apenas 0 discurso da palavra falada, mas tambem da 

lingua de sinais, do texto mediado por computador, da linguagem liteciria e de 

reportagens de meios de comunica<;ao. Partidpantes sao tanto os surdos quan

to os ouvinces, americano-asiaticos, como tambem participames auscralianos c 

britanicos. A tese impHcita dessa ses:ao e a de que, enquamo certos tipos de fala 

podem de fato ser categorizados como espedficos de lesbicas ou de gays, essa ca

racterizas:ao requer o reconhecimento de uma complexa rede de fatores culturais, 

concextuais e texcuais. Um enunciado torna-se tipicamente associado a lesbicas 

ou gays somence se o ouvince/leitor emender que era objetivo do falance que o 

enunciado fosse tornado dessa maneira14• Fala queer deve, portanto, ser conside

rada um fenomeno essencialmente incencional, compartilhando algo do eco e da 

polifonia presences na estrucura da ironia. 

Na ses:ao sobre manipulas:ao de genero linguistico, o foco distancia-se do 

discurso de gays ou de lesbicas e aproxima-se dos usos feicos do sistema linguisti

co de genero por sujeitos sexualmente ambiguos, tais como transexuais, herma

froditas, hijras da f ndia, e 'yan daudu da Nigeria, co mo tambem gays parisienses 

e casais japoneses. Essa se<;ao e crucial para o argumemo do livro como um 

todo. Ela demonstra que, enquanco o sistema de genero gramatical em diferen

tes Hnguas pode refor<;ar a visao do mundo como ineremememe generificado, 

o sistema lingufstico de genero tambem possibilita uma maneira de exprcssar a 

rela<;ao de alguem com o conceito de genero. Hermafroditas, por exemplo, for

s:ados na modernidade a declarar "seu verdadeiro sexo,,, a despeito da sua anato

mia ambigua, sao considerados seres anomalos cuja monstruosidade e ressalcada 

pelo dilema gramatical que vivem. Ao mesmo tempo, sua ambiguidade flsica e 

a impossibilidade de se definirem como pertencemes a uma categoria de gencro 

causam uma fissura imoleravel no sistema de genero, fissura esta que sera pre

enchida com novos e ameriormente impensaveis termos. Os artigos dessa s~o 

enfatizam os aspectos ludicos do genero lingufstico, demonstrando que falantcs 

podem, de forma conscience, referir-se a si pr6prios em todos os termos conside

rados apropriados para o sexo oposto para demonstrar uma falta de afilia~ao as 

normas prevalecemes. 

14 A imporcancia do reconhecimento pelo ouvinte da intens;ao do falante csti formulada mais oflta
nizadamente e mais notavelmente por H. P. Grice em sua discussao sobre signifkadoNN (nio natural), 
um argumento poderoso que Grice, com uma humildade semelhante a de Austin, aprtsenu. ao apontar 
que "tudo isso e muito 6bvio" (1990:78). A teoria da fori;a perlocucionaria OU a romada do falante d( 
Austin (1962) cobre um terreno similar. 
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A fors:a retorica deste volume prossegue entao: inicia em uma anatomizas:ao 

minuscula de itens lexicais particulares que denotam sexualidades marginais. 0 

volume mostra que esses itens nao podem ser tomados como dados, masque seu 

signiflcado depende de toda uma rede de termos para a sexualidade humana, 

incluindo heterossexualidade, que e revelada como uma construs:ao lingulscica tal 

como homossexualidade, monossexualidade e bissexualidade o sao. 0 foco entao 

se amplia para a an<ilise da linguagem no nlvel discursivo e para a insistencia da 

importancia da inrens:ao do falante e da tomada do ouvinte (a fors:a ilocucionaria 

e perlocucionaria de qualquer ato de fala). A ses:ao final mosrra que o conceito de 

genero e em si fluido e insiste na agemividade do falame e no uso conscience da 

linguagem, revelando que genero e um processo ao inves de um estado. Com a 

publicas:ao de Queerly Phrased, nos esperamos nao apenas estabelecer um lugar 

na lingulstica para a teoria queer como tambem encorajar teoricos queer a olhar 

novamente para as rafaes lingulsticas de muitas das premissas dessa teoria. 

127 


