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A PERSONAGEM HOMOSSEXUAL NO CL"'ffiM..A. BRASILEIRO 

RESUMO 

0 presente estudo foi desenvolvido para examinar, a partir de uma perspectiva 

socio-cultural, 0 discurso apresentado pelo cinema brasileiro sobre a personagem 

homossexual. 

Para esta analise, a metodologia propoe os seguintes passos: 1 - catalogavao dos filmes 

brasileiros sobre o assnnto, que somaram 125 titulos; 2 - uma primeira leitura, pela exibi<;ao 

dos filmes disponiveis (dos catalogados), num total de 67 titulos; 3 - elaboravao de um 

modelo de analise filmica - estrutural/significativa - tendo como objeto de enfoque a 

constru<;ao dada as personagens homossexuais quanto ao tratamento narrativo, e o gestual; 4 -

Aphcavao da analise estrutural/ significativa a uma amostra de 10 filmes retirados dos 67 

disponiveis, que permite, a partir da observavao da adjetivavao dada as personagens, a 

aphcavao de uma - resultante -, catalogada em tres tipos, de acordo com o teor ou densidade 

do tratamento dado e a de um "Retrato Filmico", que e um texto redutor sobre o discurso de 

cada filme sobre a personagem em questiio e que explica o tipo de resultante ap.licada. 

Ap6s estes procedimentos, um texto conclusivo sobre o conjnnto de filmes analisados 

explicita como, em sua grande maioria, a uti.lizavao de um modelo preponderante de 

homossexual, montado com caracteristicas padroes - um estere6tipo - constitui um 

deboche/carnavalizavao na constru<;ao das personagens. E, em consequencia, retira do assnnto 

qualquer reflexiio mais seria, quase sempre denegrindo-as como marginais, do sub-mnndo. 

Por outro lado, algnns filmes fogem deste estere6tipo atraves de um tratamento mais avan<;ado 

e questionador, colocando a personagem [gay!lesbica] muna perspectiva mais proxima da 

realidade das discussoes atuais sobre o homossexualismo 

ANT6NIO DO NASCIMENTO MORENO. 
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PARTE 1 
INTRODU<;AO 

CINEMA E SOCIEDADE: COMUNICACAO E GESTUALIDADE 
0 HOMOSSEXUALISMO VISTO PELO CINEMA BRASILEIRO : NOSSO OBJETO 

DE ANALISE 

U rn filme geralmente transmite uma mensagem atraves da composiyao de som e 

imagem obedecendo a c6digos que sao estabelecidos, em grande parte, pela tecnica 

cinematografica. Na construyao de pianos, por exemplo, a enfase que pode ter urn plano 

proximo tilinado com grande angular, ou mesmo o destaque de urn personagem em primeiro 

plano num plano med.io de conjunto, sao recursos tecnicos que tern mn objetivo; nao sao 

construidos ao acaso e, se forem, s6 revelarao a inepcia de seu criador. 

Para a compreensao de uma mensagem, todo processo de comunicayao esta centrado na 

relayao entre Emissor e Receptor. Mensagem que e transmitida pelo Emissor atraves de 

c6digos, cujo dominio pelo Receptor, imphca o tipo de interpretayao dada a mensagem. Toda 

a mensagem ex.ige urn tipo de discurso. 

Mcluhan disse a frase definitiva: "o meio e a mensagem'' 1
. Ou seja, sem meio nao h3. 

mensagem, nem comunicayao. 0 cinema e urn meio pelo qual urna mensagem pode ser 

transmitida .E como geralmente trabalha com som e imagem, o processo de comunicayao se 

faz pela identificayao do espectador atraves dos c6digos estabelecidos por estes dois 

elementos. Melhor dizendo, o cinema trabalha ao mesmo tempo com a hnguagem do gesto e 

com a hnguagem articulada ou, sonora. 

0 papel do Emissor, num tiline, fica a cargo da sua produyao compreendida, 

principalmente, pelo argmnentista, roteirista, diretor e produtor. E coletiva a materializayao de 

uma produyao mental-criativa que serve de elo entre eles e o espectador. 

0 cinema como resultado de uma produyao mental-criativa de determinados sujeitos ou 

grupos da sociedade ten} sempre como objetivo expor esta produyao - o tiline - para toda a 

sociedade. Com certeza, esta produyao mental-criativa trara urn somat6rio - ou reflexos - de 

veredictos exarados pela sociedade que, neste momento, terao voz atraves de urna produyao 

cinematografica. Trara tambem o conjunto das observayoes pessoais, criticas construtivas ou 

negativas, intolerancia, idiossincrasias e preconceitos de seus realizadores. Nao obstante, esta 

visao cinematografica demonstrara tambem uma preocupayao com a sociedatie a qual pertence 

e em que provoca estes estados de manifestayao. Que, sintomaticamente, e mn reflexo dela 

ou, no oposto, urna recusa aos seus valores culturais e sociais. 

1 Mcluhan,lvlars.hal ~ 0;;; Nlews de Comunicacao. como extensao do homem 

_(Understanding Media), Cultrix, SP, 1969. 
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E e sobre esta questao, o somat6rio dos veredictos exarados pela sociedade atraves de 

urn filme, que queremos centralizar nossa analise, direcionando-a em rela;;:ao ao 

homossexualismo. Procurar expor que mecanismos se entrela;;:am na exposiqao de tal 

pensamento nurn filme e como isto resulta em termos de discurso social. 

Apesar de existirem hoje discussoes emergentes que procuram separar em categorias 

distintas homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais, estaremos nos atendo apenas a 
preferencia sexual por parceiro do mesmo sexo. 2 

Este estudo sobre o homossexualismo visara apenas analisar o retrato que o cmema 

brasileiro esta fazendo do gayllesbica quando o configura muna personagem, atraves da 

imagem e do som, e do seu papel na sociedade brasileira. Nao se preocupa com aquele que 

possa existir entre os elementos da classe cinematografica, nem tampouco em destacar 

diretores, argurnentistas e roteiristas como possuidores de posiqoes isoladas, mas sim refletir 

sobre a existencia, no cinema brasileiro, de urn discurso (ou elementos de construqao de 

personagem) formador de paradigmas estereotipados, geradores de preconceitos e intolerancia 

para com os homossexuais. Paradigmas que o cinema nacional vern repetindo, muitas vezes, 

na concepqiio de suas imagens e mensagens. 

A analise esta voltada a produqao de filmes de longa-metragem, de ficqao, que 

pertencem a urna industria cultural que emite mensagens para pessoas desta sociedade e a 

influenciam no modo de perceber determinadas questoes comportamentais, tanto no objeto 

que e foco de critica quanto no de quem a incorpora. 

2 Nos dicionarios escolares, nao especializados, a definiyao de homossexual € simplificada: "relative ao comportamento sexual 

entre individuos do mesmo sexo. Pessoa que tern esse comportamento." E sobre homossexualisrno: upratica do comportamento 

hornossexual". 
Em diciona.rio especializado como ode Psiquiatria Larousse do Brasil, o verbete se inicia com uma definiyao e se completa 

numa conceituar;ao. Vejarnos: Homossexualismo: liinvers~o sexuaL Tanto no homem como na mulher, o homossexuaiismo 

resulta de complexes inconscientes 11
• Defini~ao que se segue a uma conceitua<;S.o: 11 segundo Adler, tratar~se~ia de urn sentimento 

de inferioridade (o temor do fracasso leva o indivfduo a procurar urn parceiro do mesrno sexoY1
• E segue: 11no jovem, esse desvlo 

e muitas vezes consequencia de uma educat;~o mal conduzida (Gide): o homem muito ligado a sua mae identifica-se com ela e 

comporta-se como gostaria de que esta se conduzisse. com ele", Nas mulheres1 o homos.sexualismo seria a consequencia de UJ.na 

decep<;a.o longinqua, relacionada a descoberta dos sexes: »a homossexual esfort;a-se em dar aquila que ela nao tern, ou seja, 
aceitanto o fato da castra9~0 feminina, ela se atribui imaginariamente o penis" (H. Hesnard)". 

A visAo da vertente psicoanalitica e psiqui8trica respondem a algurnas das pergtmtas acima No verbete,do 11 Compendio 

de Psiquiatria Dinfunica", ("Kaplan & Sadock, !984,p.484-87), a defini9~0 de homossexual e dada pelo comportamento 
manifestado 11por urn padr~o vitaliclo de preferencia do parcelro er6tico, sem consci&ncia de estimulo de um parcei1·o do sexo 

oposto. AquiJ todos os interesses afetivos e genitals s~o dirigidos para parceiros do mesmo sexo 11 

Alem destas conceitua<;:Oes, poderiamos ainda ressaltar certos conceitos modernos que, por tocar na homossexualidade, n~o 

s!lo aceitos por muitos. Estes conceitos modemos seriam aqueles trazidos por artistas e midia que tentam assim acrescentar 

dados ao coletivo ou influenciar o pensamento popular sabre a quest~o. Este seria de que todo homem tern seu !ado femenino e 

toda mulher o seu !ado masculine. E isto indo desde a amorosidade, sensibilidade, ate a induo;:ao de novos costumes refletidos na 
moda ( brinco de orelha para homem, mulher de cabe9a raspada) ou na propaganda no momenta de vender urn produto ( a 
facilidade de uso de urn produto leva 0 homem a cozinha, a lavadora,a tarefas ditas femeninas). 

Estas novas conceitua<;Oes revelam apenas«um carater de homossexual 11 em cada ser. Port.at1to, e imprescindfvel nao confundir 
este Hcarater" como sujeito homossexual, pois este e aquele que realmente prat.ica o homossexualismo. 
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Como todo papel pressupoe um comportamento, e este comportamento que vai ser 

julgado pela sociedade. Pelo fato do homossexual serum fator variante entre os conceitos de 

homem e mulher ditados pela sociedade e, ao mesmo tempo, ter aparencia dos dois, tal 

comportamento, medido tambem pelo seu gestual, vai ser julgado por essa sociedade. 

A Sociedade, no cinema, estara representada pelos realizadores do filme, o Governo 

oficial, atraves de seu controle moral e etico , e o publico espectador. 

Portanto, atraves de um filme, a personagem gay!lesbica sera julgado e classificado, e 

ten1 entao, atribuido as suas qualidades seu papel dentro da sociedade. Julgamento de 

avaliayao que invariavelmente sobrepoe dois polos, no caso do homossexual: o da 

transgressao ou ayao dentro dos limites de desempenho que a sociedade reserva e espera 

dentro de sua 6tica, de um gay/Iesbica. E ai, entram os aspectos socios-culturais, nos quais o 

cinema se insere de maneira muito forte, ajudando na evolu9ao de uma questao, ou, 

simplesmente, mostrando-a como uma questao de comportamento desviante3
, como o 

homossexualismo. Neste momento, estara reforyando ou duplicando preconceitos. E o 

preconceito ajuda a fechar qualquer questao no tocante a sua evoluc,;ao. 

Humberto Mauro disse, "cinema e cachoeira", ou seja, e imagem em constante 

movimento, fervilhante, caindo, fluindo vertiginosamente como a propria agua atraida pela lei 

da gravidade, gerando ideias, fazendo supor outras op((5es sobre determinadas questoes. E 

quando o cinema experimenta uma ideia, e esta ideia esta centrada na relayao entre seres 

humanos, ele busca, da mesma forma que a sociedade estruturou e codificou, a distin((ao entre 

homens e mulheres atraves da gestualidade de seus personagens, com certeza o fator mais 

importante no ato de representar, imitar. 

E quando esta personagem e um homossexual ? Como o cinema brasileiro, de ficyao, 

aquele onde o imaginano esta mais presente, e de longa metragem, que alcan9a uma maior 

audiencia, tern se comportado, ou melhor, que retrato filmico tern ele feito do homossexual ? 

E publico e notorio que o tratamento dado aos personagens homossexuais no cinema 

brasileiro tern ocorrido de maneira das mais estereotipadas, chegando , ate mesmo, a uma 

carnavalizayao deles. No entanto, a constatayao deste fato nao encerra a questao. E exatamente 

onde, para nos, ela comec,;a e para onde a nossa analise dirige suas luzes com o objetivo de 

levantar os dados que contribuem para a formayao do retrato filmico do homossexual, que 

representa um juizo sobre o assunto, e diriamos ate, uma pintura em movimento do gay e da 

lesbica. Pintura esta que remete, imediatamente, o segmento homossexual para um espayo 

determinado dentro da sociedade brasileira. 

3 A guisa de exemplo, e dentro do nosso enfoque principal, poderiamos citar do is textos que explicitam essa. tendencia, tanto na 

literatura como no cinema, Vanguarda e Desvio, de Gilberte Veiho e Antropoiogia do Cinema, de ::rvfassimo Ca:nevacci. 
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Definimos retrato filmico como o conjunto de valores dados a um detenninado sujeito 

ou segmento da sociedade por urna prodw;:ao cinematografica atraves da caracterizayao de 

seus personagens. Valores que tanto dehmitam a importancia e participayao deste sujeito ou 

segmento representado, quanto a sua imagem, status e representatividade, dentro da sociedade 

em que VIve. 

Ate meados da decada de 60, o tema, na filmografia brasileira., era mesmo urn tabu. 

Trigueirinho Neto, teve que enfrenta-los, alem das severas criticas ao seu filme Bahia de 

Todos os Santos, 1961, por mostrar urn cartao postal maldito da Bahia, charge nos jomais do 

dia seguinte colocando-o vestido de baiana , correndo de urna multidao que o apedrejava em 

frente a urn cinema. Neste momenta o homosseJ<:ualismo era usado como xingamento ao 

diretor que, em seu filme sugeria que, urn dos seus personagens, urn artista plastico, tinha suas 

pinturas patrocinadas por urn outro homem mais velho, possivelmente urn homossexual. 

As referencias ao homossexualismo, ate entao , eram poucas. A nao ser pela estetica de 

alguns filmes, ou momentos indiciais de sua presenya- Ai Vern os Cadetesl, 1959, - ou de 

maneira muito velada- 0 Corti9o, 1945/46- ambos de Luiz de Barros; ou de urna outra forma, 

introduzindo o aspecto corporal, nas comedias, notadamente nas chanchadas da Atlantida. 

Nessas chanchadas, o gestual do ator Oscarito, em todos os filmes, sempre foi afetado - por 

excelencia., a sua reayao as investidas de Norma Benguell em 0 Homem do Sputinik, 1959 - e 

o publico o adorava., nao vendo ali a interpretayao de urn personagem gay, mas simplesmente, 

engrayado, diferente. 0 tema era tao tabu que nem mesmo se permetia ao p1iblico imaginar tal 

tipo de comportamento. Portanto, era somente engrayado: o publico ria bastante quando 

assistia., por exemplo, a famosa cena do balcao de "Romeu e Julieta", sendo esta interpretru.i.a, 

por Grande Otelo, com imensa peruca loura., e Oscarito, o Romeu, a recitar poemas de amor. 

Na verdade eles estavam travestidos, "montados", interpretando urn cena c6mica esteticamente 

gay. 

Mas o publico ria porque talvez visse ali urna burla., urna carnavalizayao. Mais ainda por 

serem as chanchadas os filmes lan!(adores das m1isicas para o proximo carnaval. E carnaval 

era o tom mais usual deste genero de filme. Homossexualismo ? Nao, aquilo tudo nao era 

nada serio. Ou , com certeza., nao era assunto permitido para ser cogitado. Era como se o 

homossexualismo nao existisse. Embora houvesse, a sociedade fingia nao perceber. E o 

cinema seguia a regra. As vezes sugeria nurna troca de olhar entre homens, ou atraves de 

frases dubias nos dialogos, urn certo tipo inexplicavel de amizade inseparavel. 

0 que mais importa e que o cinema, em termos geralmente de imagem e de som, ao 

imitar a vida, procura nas relayoes entre os seres, copiar a sua gestualidade, pois e atraves 

desta linguagem, a linguagem do gesto, que ele veste a personagem e comunica a plateia a sua 

personalidade e, assim, de maneira mais convincente as mensagens desejadas. 0 conceito 

corriqueiro "a arte imita a vida", pode apresentar-se, mlritas as vezes, ao inverso; ou mesmo, 
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por em discussao urna detenninada afirmativa da sociedade. Pois a sociedade, ao classificar os 

seres como macho e femea reage a qualquer ''movimento em falso" de sua catalogal(iio. Ou 

melhor dizendo, qualquer variayao da gestualidade codificada imposta ao homem e a mulher, 
acusa outro tipo de comportamento que a sociedade, na sua busca de rotular sempre o ser 

hurnanoque ve a sua frente, afim de que 0 possa compreender, impoe-lhe detenninadas 

definifioes e, consequentemente, urn espayo e urn papel dentro desta sociedade. E o que 

acontece com o cinema no caso das personagens gays ou lesbicos. Entrando ai tambt\m, a 

"criayao" de detenninados padroes imediatamente identificaveis pelo gestual, como por 

exemplo, o da mulher histerica ou do homossexual. Neste, os "adornos" pendem para o lado 

do mais chocante ou risivel perante o pttbhco. Caracteristicas que, principalmente o cinema 

latino, tern dado aos personagens gays. Urn tom exacerbado no tratamento de seu gestual, 

chegando ate a urna especie de carnavalizayao destes personagens. 

A partir da decada de 60 o assunto come9ou a aparecer nas produ9oes nacionais, nao 

somente no cinema mas, tambem, no teatro e na televisao notadamente nos anos 70. E no 

cinema, nao somente nas pornochanchadas, mas em filmes de fic9ao de· diversos generos. 

Se destacarmos as pornochanchadas, fen6meno que proliferou na decada de 70 

alcan9ando ainda quase toda a de 80, onde estes personagens se tornaram uma constante, estes 

filmes contribuiram para a formayao de urn padrao, de urn estereotipo de representayao: um 

processo de simbiose acontecendo entre publico e cinema nacional. 0 cinema brasileiro 

chegou ao ponto de apresentar o gay da tela, carnavalizado, afetado, por vezes, malicioso, 

vivo, porem sempre extremamente ridicularizado e ate diminuido como pessoa humana. E 

isso, como se estivesse mostrando o homossexual da vida real, aquele que convive com a 

plateia, com a sociedade. Os gays, ao incorporarem as afetayoes propostas nos filmes, poem o 

cinema em primeiro plano, e de volta o cinema usa este estere6tipo por ele criado, como 

sendo proprio do mundo gay. 

Com o poder que o cinema exerce sobre o pensamento das pessoas, acontece ai un1 

entrave na sua comunicayao. Urn modo de expressao que denigre o papel do homossexual na 

sociedade, pois, ao criar e depois fazer crer ao publico que aqueles personagens sao os 

mesmos da vida real, o que fica e a imagem de un1 ser ridiculo, fraco, sem nenhun1 estatuto 

legal dentro da sociedade. E para isso contribui, definitivamente, o uso exarcebado do gestual, 

servindo como discurso desaprovador de un1 sujeito, ou segmento, que esta fora dos padroes 

de gestualidade que a sociedade acredita ser o Unico: o gestual proprio de um homem ou de 

uma mulher heterossexual. Entao, o individuo variante, com caracteristica dos dois polos e 
simplesmente posto a margem. Na vida real, OS personagens que vivem a margem, sao OS 

desencontrados, OS 11impen-operarios, OS biscateiros. Pessoas que na vida real, sao relegadas a 
categoria de miseraveis; sao OS panas da sociedade, 0 trabalhador que 1100 se realiza, a familia 
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que nao se realiza, e no caso dos homossexuais, o ser que nao se realiza como tal, devido a 
sua escolha, preferencia ou orientas;ao sexual4 

. 

Diversos filmes, de meados da decada de 60 ate a presente data 199411995, enfocaram o 

assunto de diversas maneiras, por vezes, de forma· contundente, no que refere ao papel, a 
situas;ao e sentimento do gay para com e na sociedade brasileira. Filmes que surgiram a partir 

dos anos 60, por coincidencia em sintonia com o aparecimento dos movimentos de liberas;ao 

sexual e das erroneamente chamadas minorias dos negros, asiaticos e outros, assim 

considerados pela sua "fraca'' representatividade, ou presen<;a nas decisoes mundiais sobre os 

rumos da sociedade. 

Para detectar os elementos que formatam urn retrato filmico, acusar a presen<;a de urn 

padrao de personagem homossexual, aqui referido, utilizado pelo realizadores do cinema 

brasileiro, foi elaborado urn modelo de Amilise Filmica Estruturai/Significativa, aplicada aos 

dois elementos mais importantes da constru<;ao dramatica de urn filme: a gestualidade e a 

narratividade. 

Aplicaremos esta analise em 10 filmes, dentre 67 que foram selecionados de urna lista 

de 125levantados sobre o assunto em arquivos de papel de cinematecas. 

Estes 10 filmes foram escolhidos pela variedade de enfoque da personagem 

homossexual, pelas caracteristicas que conformam uma classificas;ao proposta no capitulo 

seguinte. 

4 0 termo "orientay~o sexual", se deve a !uta dos grupos organizados gays que convenceram a OMS-OrganizayAo Mundial de 

SaUde, a 

retirar dos seus estatutos sabre doenc;as o homossexualismo, passando a ser definido como ''desvio de orientao:;ao sexual". Em 

"Comp€ndio de Psi qui atria Dinfimica", Kaplan e Sadock, nos informa da nova classificay~o de homossextlalidade da P..ssocia~~o 
Americana de Psiquiatria. que a partir de abril de 1974 estabeleceu que a 11homouexualidade per se 11 nao e trrna perturbayao 

mental e n~o deveria mais ser relacionada como tal. Em seu lugar, foi criada mna nova categoria de 11distUrbio de orienta;;:ao 
sexual 11

, Alem disso. menciona uma classificayao de homossexualidade ego-distOnica como uma categoria de 11perturbay0es 
psicossexuais 11 cuja manifesta9ao e 11

0 desejo de adquirir ou aumenta:r o estfmulo heterossexual de modo que os relacionamentos 

heterossexuais possam ser inicia.dos ou mantidos e o padrao sustentado de estimulo homossexual menifesto de que o individuo 
explicitamente se queixa e indesejado € fonte de afli,ao". 

Quante as causas que levam ao homossexualismo,o mesmo verbete afirma serem elas ainda enigmaticas e controversas, 
Cita os estudos de Freud que via a homossexualidade como uma repress~o do desenvolvimento psicossexual. Quando nao hit 

repressao, sugeriu ele, os vestfgios da primeira fase permanecem (homossexualidade !atente). Esta homossexualidade latente e 
transfonnada por sublima~ao em comportamento afetuoso em relacao a pessoas do mesmo sexo ou em tendencias passivas nos 

homens e tendencias agressivas nas mulheres. Out..ros fatores sao mencionados, como o temor a ca5trayao, no homem, -
salientado per Freud e outros subsequentes escritores psicoanaHticos - o medo de ser tngolfado pel a mi;e, segundo Socat·ides, na 

fase pre-edipiana do desenvolvimento psicosextJal; ou da forte fixaytto na figura da ma.e, falta de cuidados patemo afetivos, 
fixay~o ou regressao ao estagio narcisico do desenvolvimento e perdas na competicao com os irmaos e irmas, entre outras.. 

Sobre as causas da homossexualidade feminina, segundo Freud, a mesma implicaria uma falta de resolu<;~o da inveja 
peniana em associa<;:ilo com conflitos edfpicos nao resolvidos, enquanto que para Bieber, a homossexualidade feminine nao esta 
associada a qualquer padr~o familiar definido no inicio da vida. E ainda, que, pacientes homo .. femininas, em comparar;~o com 

pacientes hetero-femininas, forarn referidas como tendo pais sedutores, com quem - ao contririo dos homo-masculines -
tiveram estreita ligayao, e que as maes de mu1heres homo nao diferiam das maes de mulheres heteroseXlmis. 
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As informru;oes obtidas constituem a base do texto conclusivo que tentara exphc1tar o 

discurso que o Cinema Brasileiro passa sobre o homossexuailismo, enfatizando dois polos 
. . . 

prmctpms. 

0 prinleiro deles demonstrani como, na maioria dos filmes, a utilizayao de um modelo 

prepondcrante de personagem - 1un estere6tipo- age na desconstru<;:ao de um discurso positivo 

sobre o homossexualismo. 

0 segundo, comentan't como, em menor percentagem, filmes que, desprezando este 

modelo de personagem, procuraJ.n avan<;:ar mun questionaJ.nento sobre o assunto, mms 

proximo da realidade que - atraves do modelo estereotipado - e escondida, e mascarada. 

As informru;oes dos demais 115 filmes, levantadas de suas c6pias ou atraves de criticas, 

sinopses, fichas tecnicas e reportagens, encontradas em arquivos de papel, servirao como 

fontes de recorrencia, na medida do possivel e do cabivel, ao texto. Os 125 filmes estarao 

comentados reslunidaJ.nente no corpo deste texto, e com maiores detalhes, em ordem 

alfabetica, compondo o cat::\logo da filmografia levantada, como apendice, no seu final. 

A necessidade de observar a importfulcia de alguns dados da realidade de hoje sobre o 

assunto, leva a nomear alguns resultados de pesquisas cientificas em nota de rodape5 
. Nos 

5 Se, sern dUvida, a prefer@ncia sexual caracteriza a homossexualidade, que outros elementos comporiarn seu perfil? 0 que leva, 

muitos homossexuais a adoy~o de atitudes femeninas? Ou ainda, elementos como solid~o. instabilidade nas relay6es 

monog§.micas. veriedade de parceiros, preferencia a ambientes pr6prios de inicia~~o, sao caracterfsticas do homossexual? Em 
suma, como estas caracteristicas se manifestam no cotidiano e como poderiam ser comparadas as apresentadas pelos filmes que 

comporto a arnostra que pretendemos analisar? 

Quanto ao comportamento, o verbete do comp€ndio nos fomece dados interessantes baseados em estatisticas, No 

tocante a ptefer~ncia sexual das pessoas por parceiros do n1esmo sexo, afirma que constituem patte substancial da populac;ao 

adulta e adolescente, Os melhores dados sao ainda os fomeddos pelas estatfsticas de Kinsey, que re1atou que 4%, dos adultos 
homens eram exclusivamente homo durante toda a vida; 13%, foram predominantemente homo por, pelo menos, 3 anos entre as 

idades de 16 e 55 anos~ em 3 hornens, rnais de urn teve experi€:ncias de intera9ao sexual conduzindo ao orgasmo, com outre 

homem durante os anos p6s-puberes. Para as mulheres, a proporo;:ao relatada era aproximadarnente a metade da dos homens. 

Os aspectos comportamentais de hornens e mulheres homo e hetero na.s pn\ticas seXlmis s~o igualmente variados com a 
evidente limita~ao imposta pela anatomia. Envolvendo nisso, beijo, caricia, sexualidade oral-genital, ma11ipulat;ao mat1ual-genital 

e relat;Oes anais. 
Quante ao comportamento dos casais, ou seja, ao relacionamento monog§.mico, os padr6es de relacionamento sao 

vari8.veis tanto entre os homos e heteros. Existem relacionamentos homem-homem mais estaveis do que se pensava 

anteriormente e, ao que parece 1 entre mulher-rnulher tais relacionamentos sao mais es:t&veis ... ll,.c:rescente-se ainda que a taxa de 

div6rcio de 4(Y}'Q entre os heteros sugere que, mesmo com o sistema social que o apoia, muita das caracterlsticas instaveis 
atribufdas aos homos encontram neste fato constata~~o de erro nessa atribuit;ao. E pesa nisso a discriminay~o civil e social, que 

os homos est1io sujeitos, como o n1io apoio social e legal do casamento e capacidade biologica da gravidez, fato que estigmatiza 

menos os relacionamentos monog§.micos mulher-mulher. 
Ainda como dados de comportamento homossexual, o compendia fala dos lugares de iniciayao, os lugares de contatos 

dos homossexuais. Citando bares, saunas, e ainda, em menor nllmero, em pat·ques e arnbientes pUblicos de lazer. Acentua o fato 

de serem estes locais mais proc1...1rados para os relacionamentos homem~homern e que, para os de rnulher·mulher estes locais 

sao quase inexistentes. E por fim, acentua ~os bares hon10ssexuais s~o apenas o ref1exo de uma pequena amostra da gmnde 

popula9ao homo que e muito claramente - a amostra mais visivel 11
• 0 que denota ser ela bern maier que a apresentada nas 

estat!sticas, representada pela outra parte "a sllenciosa ou a de homossexuals n~o declarados ou inrustidos". 
AJem dos estudos realizados pela psi qui atria e pela psicanalise € importante lembrar as recentes pesquisas realizadas por 

neuro-linguisticos no estudo comparative realizado entre os hipotalamos de homossexuais e heterossexuais masculines e 
feminines. Em tal estudo detectou-se uma diferen.;a de tamanho entre o hipot8.1amo deste e daqueles. Estes estudos forarn 

contestados pelo fato de todos os homossexuais pesquisados terem morrido de AIDS. 
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capitulos que se seguem, estaremos expondo urn painel de 125 filmes, da produgiio brasileira 

sobre o assunto, para situar o ideano geral expresso nos filmes escolhidos como material de 

trabalho e sobre os quais incidira a analise fihnica. 
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PARTE2 

LIST A DOS FILMES BRASILEIROS CATALOGADOS 

A lista de filmes levantada neste estudo6 nao e pequena, dado ao nU:mero de filmes 

de fic<;ao, de longa metragem produzidos, por ano, no Brasil, principalmente nas 

decadas de 70 e 80, quando a produ<;ao foi intensa devido as conquistas da classe 

cinematognillca em termos de legisla<;ao referentes a fomento e reserva de mercado para 

exibi<;ao. Apesar dos problemas insoluveis, como necessidade de dispendio financeiro, 

referentes a filmes cujas c6pias estao incompletas, dos quais existem apenas negativos, ou ate 

da inexistencia de c6pias ou negativos ou quando muito, material de arquivo de papel e 

iconogn'lfico, a lista e composta de 125 titulos, em que estao incluidas algumas chanchadas, 

excluidos os documentarios, nenhum de longa-metragem encontrado, e os diversos de curtas

metragens7 Estarao excluidos tambem os filmes brasileiros de sexo explicito, pelo fato de se 

aterem somente a atividade sexual, quando nao recheados de piadas grosseiras na composi<;ao 

dos dia.J.ogos e "enredos". Filmes que merecem urn estudo a parte, pois terminam sempre por 

passar uma tendencia, observada durante esta ana.J.ise, e somente nos filmes brasileiros, de 

aliar, na cabe<;a do espectador, a ideia de que filme porno e, no fundo urn filme de sacanagem 

on de ate a hist6ria e as situa<;oes sao criadas para "gozar'', curtir com o espectador. Nao 

colocando nexo, e nem de longe seriedade no seu conteudo. 

6 
Fontes consultadas: Guia de Filmes. publica~~o da Embrafilme, diversos numeros; Arquivos de papel, Iconografico e de filmes 

da Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro; filmes de diversas locadoras de video; e arquivo particular do autor. 

7 Tais como, Profissao Travesti, Olfvio Tavares de Araujo; Ritos de Passagem, Sandra Wemeck; Angela Noite, Roberto Moura; 
Praca Tiradentes, Jose Joffili; S6 no Camaval, Eunice Gutman; 0 Enfeiticado, Luiz Carlos Lacerda de Freitas. 
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2.1- LISTAGEM POR DECADAS DO TOTAL DOS FILMES BRASILEIROS 

ENCONTRADOS QUE TRAZEM PERSONAGENS HOMOSSE:X.lJAIS (125 Titulos) 

Anos 20 (1 titulo) 

AUGUSTO ANIBAL QUER CASAR, Luiz de Barros, 1923 

Anos 40 (3 titulos) 

0 CORTI<;O, Luiz de Barros, 1945/46 

POE IRA DE ESTRELAS, Moacyr Fenelon, 1948 

CARNAVAL NO FOGO, Watson Macedo, 1949 

Anos 50 (3 titulos) 

CARNAV AL ATLANTIDA Jose Carlos Burle, 1952 

MULHER DE VERDADE, Alberto Cavalcanti, 1954 

Af VEM OS CADETES, Luiz de Barros, 1959 

Anos 60 (12 titulos) 

BAHIA DE TODOS OS SANTOS, Trigueirinho Neto, 1960 

MULHERES, CHEGUEI I, Victor Lima, 1961 

AS 7 EVAS, Carlos Manga, 1962 

BEIJO, 0, Flavio Tambelline, 1963 

ASFALTO SELVAGEM, J. B. Tanko, 1964 

NOlTE V AZIA Walter Hugo Khouri, 1964 

DEUS E DIABO NA TERRA DO SOL, Glauber Rocha, 1964 

MENINO E 0 \lENTO, 0, Carlos Hugo Christensen, 1966 

ENGRA<;ADINHADEPOIS DOS 30, J.B. Tanko, 1966 

BANDIDO DALUZ VERMELHA 0, Rogerio Sganzerla, 1968 

MACUNAIMA Joaquim Pedro de Andrade, 1969 

MEMORIA DE HELENA David E. Neves, 1969 
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Anos 70 (60 titulos) 

0 ANJO NASCEU, Julio Bressane, 1970 

,'\NJOS E DEMONIOS, Carlos Hugo Christensen, 1970 

DOIS PERDIDOS NOMA NOITE SUJA, Braz Chediak, 1970 

0 DONZELO, Stefan Wohl, 1970 

ESTRANHO TRIANGULO, Pedro Camargo, 1970 

MATOU A FAMILIAE FOI AO CINEMA, JUlio Bressane, 1970 

NAY ALHA NA CARNE, Braz Chediak, 1970 

PECADO MORTAL, Miguel Faria Jr., 1970 

ANDRE, A CARA E A CORAGEM, Xavier de Oliveira, 1971 

CASA ASSASSINADA, A, Paulo Cesar Saraceni, 1971 

CONFISSOES DO FREI ABO BORA E SEUS AM ORES, Braz Chediak, 1971 

DOCE ESPORTE DO SEXO, 0, (epis6dio: A Suspeita), Zelito Vianna, 1971 

NABOCADANOITE, WalterLimaJunior, 1971 

ORGIA ou 0 HOMEM QUE DEU CRIA, Joao Silverio Trevisan, 1971 

SONINHA TODAPURA, Aurelio Teixeira, 1971 

UMA VERDADEIRAHISTORIADE AMOR, Fauzi Mansur, 1971 

OS MACHOES, Reginaldo Faria, 1972 

QUEM E BETA?, Nelson Pereira dos Santos, 1972 

TODA NUDEZ SERA CASTIGADA, Amaldo Jabor, 1972 

AINDA AGARRO ESSA VIZINHA, Pedro Carlos Rovai, 1973 

COP ACABANA EXAGERADA I COPACABANA, MON AMOUR, Rogerio Sganzerla, 1973 

MACHO E FEMEA Ody Fraga, 1973 

OS MANSOS,(epis6dio: 0 Homem, a Mulher, o Etc.),Aurelio Teixeira, 1973 

0 AMULETO DE OGUM, Nelson Pereira dos Santos, 1974 

ESSAS MULHERES LINDAS, NUAS E MARAVILHOSAS, Geraldo Miranda, 1974 

ESTRELA SOBE, A, Bruno Barreto, 1974 

A GATA DEVASSA, Raffaele Rossi, 1974 
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RAINHADIABA, A, Antonio Carlos Fontoura, 1974 

AS AVENTURAS AMOROSAS DE UM P ADEIRO, Waldyr Onofre, 1975 

CASAMENTO, 0, Arnaldo Jabor, 1975 

0 ROUBO DAS CALCINHAS,(epis6dio titulo), Braz Chediak, 1975 

0 SEXUALIST A, Egydio Eccio, 1975 

A DAMA DO LOTAf;AO, Neville d' Ahneida, 1976 

FRUTO PROIBIDO, Egydio Eccio, 1976 

MARC ADOS PARA VIVER, Maria do Rosano, 1976 

MARILlA E MARINA, Luis Fernando Goulart, 1976 

A NOlTE DAS FEMEAS-ENSAIO GERAL, Fauzi Mansur, 1976 

NOlTE SEM HOMEM, Renato Newman, 1976 

BARRA PES ADA, Reginaldo Farias, 1977 

DEPRA VADAS, AS, Geraldo Miranda, 1977 

DESCONHECIDO, 0, Ruy Santos, 1977 

GENTE FINA E OUTRA CO I SA( epis6dio:A Guerra da Lagosta), Antonio Calm on, 1977 

INTERNATO DE MENINAS VIRGENS, Osvaldo de Oliveira, 1977 

AMIGUINHAS, AS, Carlos Alberto de Ahneida, 1978 

AMOR BANDIDO, Bruno Barreto, 1978 

CHUV AS DE VERAO, Carlos Diegues, 1978 

CORTif;O, 0, Francisco Ramalho Jr., 1978 

ELE, ELA, QUEM ?, Luiz de Barros, 1978 

IMORAIS, OS, Geraldo Vietri, 1978 

INTRUSA, A, Carlos Hugo Christensen, 1978 

LIRA DO DELIRIO, A, Walter Lima Jr., 1978 

MORTE TRANSPARENTE, A, Carlos Hugo Christensen, 1978 

NA BOCA DO MUNDO, Antonio Pitanga, 1978 

AS MIL E UMA POSif;OES DO AM OR, (Epis6dio: Eu nao Sou Bicha), Carlos Mossy, 1978 

NOS EMBALOS DE IP ANEMA, Antonio Calmon, 1978 

RAPAZES DADIFICIL VIDAFACIL OS, Jose Miziara, 1978 
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AS TARADAS ATACAl\.1, (epis6dio: Bandidonae Bicha),Carlos Mossy, 1978 

PORUM CORPO DE MULHER, Hercules Breseghelo, 1979 

PRINCIPIO DO PRAZER, 0, Luiz Carlos Lacerda, 1979 

REPUBLICA DOS ASSASSINOS, Miguel Faria Jr, 1979 

TARA, PRAZERES PROIBIDOS, Luiz Castelline, 1979 

Anos 80 (44 titulos) 

ARIELLA, John Herbert, 1980 

BACANAL (Menage a Trois), Antonio Meliande, 1980 

BEIJO NO ASFALTO, 0, Bruno Barreto, 1980 

EU TE Al\.10, Arnaldo Jabor, 1980 

GISELE, Victor de Melo, 1980 

0 IMPERIO DAS TARAS, Jose Adalto Cardoso, 1980 

AS INTIMIDADES DE ANALU E FERNANDA, Jose Miziara, 1980 

AS INTIMIDADES DE DUAS MULHERES, VERAE HELENA, Mozael Silveira, 1980 

MALDIT A COINCIDENCIA, Sergio Bianchi, 1980 

PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO, Hector Babenco, 1980 

SOFIAE ANITADELICIOSAl\.1ENTE IMPURAS, Carlos Alberto de Almeida, 1980 

TUDO ACONTECE EM COPACABANA, Erasto Campos Fillio, 1980 

ALBUM DE FAl\.1ILIA, Braz Chediak, 1981 

AO SUL DO MEU CORPO, Paulo Cesar Saraceni, 1981 

ENGRA<;:ADINHA, Haroldo Barbosa Marinho, 1981 

MULHER OBJETO, Silvio de Abreu, 1981 

RAPAZES DA CAL<;:ADA, OS, Levi Salgado, 1981 

VIAGEM AO CEU DABOCA, Roberto Mauro, 1981 

ASA BRANCA, UM SONHO BRASILEIRO, Djalma Limonge Batista, 1982 

BEIJO NA BOCA, Paulo Sergio de Almeida, 1982 

DAS TRIP AS CORA<;:AO, Ana Carolina, 1982 
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MULHER AMANTE, Wilson Rodrigues, 1982 

PROFISSAO MULHER, Claudio Cunha, 1982 

RIO BABILONIA, Neville d' Almeida, 1982 

AMOR MALDITO, Adelia Sampaio, 1983 

JANETE, Francisco Botelho, 1983 

A QUINT A DIMENSAO DO SEXO, Jose Mojica Marins, 1983 

SARGENTO GETULIO, Hermano Penna, 1983 

ALEM DAPAIXAO, Bruno Barreto, 1984 

AQUELES DOIS, Sergio Amon, 1984 

BETE BALAN<;O, Lael Rodrigues, 1984 

ESPELHO DE CARNE, 0, Antonio Carlos Fontoura, 1984 

MEMORIAS DO CAACERE, Nelson Pereira dos Santos, 1984 

BEIJO DAMlJLHER ARANHA, 0, Hector Babenco, 1985 

OPERA DO MALANDRO, Ruy Guerra, 1985 

ANJOS DA NOlTE, Wilson de Barros, 1986 

EU SEI QUE YOU TE AMAR, Arnaldo Jabor, 1986 

VERA, Sergio Toledo 1986 

ROMANCE, Sergio Bianchi, 1986/87 

ANJOS DO ARRABALDE, Carlos Reichenbach, 1987 

LEILA DINIZ, Luiz Carlos Lacerda, 1987 

DAMA DO CINE SHANG AI, A, Guilherme de Almeida Prado, 1988 

A MENINA DO LADO, Alberto Salva, 1988 

BARRELA, Marco Antonio Cury, 1989 

Anos 90 (2 titulos) 

MATOlJ A FAMiLIAE FOI AO CINEMA, remake, Neville d' Almeida, 1991 

CINEMA DE LAGRIMAS, Nelson Pereira dos Santos, 1995 
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PARTEJ 

A PERSONAGEM HOMOSSEXUAL NO CINEMA BRASILEIRO 

Com o objetivo de expor urn painel da produ<;iio de filmes realizada ao longo da 

hist6ria do cinema brasileiro e informar sobre 0 tratamento dado a personagem 

homossexual em diversos generos de filmes, faremos uma abordagem didatica de 125 titulos 

catalogados que trazem em seu emedo este tipo de personagem. Este painel foi composto pela 

cataloga<;iio realizada a partir de sinopses, fichas tecnicas, criticas, reportagens e c6pias em 

pelicula e em video encontradas dos filmes. Por esta raziio, aqui, nao se analisara a 

gestualidade empregada pela personagem., pois muitos filmes nao foram vistos. Serao feitas 

apenas algumas considera<yoes sobre o teor da abordagem discursiva sobre a personagem 

quando a sinopse, criticas ou reportagens do filme deixarem perceber, e tambem, situaremos 

estas produ<yoes de acordo com os movimentos cinematograficos brasileiros que se sucederam 

na sua hist6ria. A analise da gestualidade sera realizada nos 67 filmes vistos. 

5.1 - A Produ<;ao de Filmes 

A traves de arquivos de papel e de filmes existentes em biliotecas e cinematecas 

brasileiras, foi possivellevantar ficha tecnica, sinopse e textos crlticos relativos a 

125 produ<;oes cinematograficas que trabal.ham com personagem homossexual, em posi<;ao de 

pequena apari<;ao, papel secundario ou protagonists dentro da historia nelas desenvolvida. No 

entanto, este levantamento nao esgota 0 assunto devido a uma sene de dificuldades 

encontradas. A maior foi a da inexistfutcia de c6pia de filmes de produ<;ao relativamente 

recente, (de 10 ou 20 anos Btcis), o que ja aponta para o quadro encontrado em decadas mais 

remotas. E outra, a inexi.stencia de uma cataloga<yao sistematica da produ<;ao de filmes anual, 

fato que se inicia parcialmente na decada 50, e mais precisa a partir do final da decada de 60 

ate 1982, em publica<yoes da Embrafilme, extinto orgao oficial de cinema no Brasil. Por outro 

lado, OS registrOS das decadas anteriores a de 50 dificilmente trazem a sinopse dos filmes e 

resumem-se em esparsos dados espal.hados nas poucas publica<yoes de livros, periodicos e 

revistas sobre cinema brasileiro. Sendo assim., foi impossivel preencher certas lacunas, como 

as de filmes da decada de 30, quando a produ<;ao teve uma certa intensifica<yao. Ja os 

produzidos a partir de 1982 foram localizados nos arquivos - listagens e pastas de filmes - das 

cinematecas brasileiras, sobretudo, nos da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro. 

Portanto, e a partir desta lista dos 125 brasileiros, levantados atraves de SUBS sinopses -

dos quais 64 deles foram vistos -, e que estao todos descritos em anexo, num catalogo da 
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filmografia citada -, que sera montado o paine1 desta produ~iio descrevendo o surgimento 

deles na hist6ria do cinema brasileiro. Os filmes seriio agrupados por decadas e por generos, e 

descri~iio de sua sinopse e comentarios quando existirem referencias evidentes, situando-os 

nos movimentos cinematograficos brasileiros. 

Da referida lista, o primeiro fihne a trazer personagem homossexual foi urna 

comedia dirigida por Luiz de Barros, em 1923, intitulada Augusto Anibal Quer 

Casar. E interessante notar que, sendo urn fihne realizado no come~o da decada de 20, deve 

ter causado algum impacto e boas gargalhadas, pois o personagem titulo, na sua busca por 

uma noiva terminava, enganadamente, se casando com urn travesti - interpretado pelo ator

transformista Darwin, da companhia francesa de espetaculos Bataclan que se encontrava no 

Rio - e s6 percebia o engano ap6s o casamento quando, ap6s tirar o vestido de noiva, esta 

voltava a se vestir, falar e se comportar como homem. Isto fazia o nosso her6i recem-casado 

bater em desesperada carreira e se segurar nurn pequeno hidroaviiio indo procurar sua noiva 

no ceu. Situ~ao que, com pequenas variantes, iremos encontrar nas comedias brasileiras dos 

anos 60 e 70. 

Depois deste fihne, em que pese o preconceito que, a bern da verdade, existiu e existe 

ate hoje em se abordar o tema homossexualismo, niio encontramos, no decorrer do resto da 

decada de 20 e de toda a de 30, fihnes com referencia ao assunto. 0 que vai ocorrer somente 

na decada de 40, quando a produfilio de fihnes no Brasil contava com a efervescencia de dois 

grandes estUdios, a Cinedia e a Atlantida, e que foi relativamente bern docurnentada, por obra 

de pesquisadores recentes. No entanto, o acervo de c6pias e deficitario e de dificil acesso. 

Embora muitos fihnes estejam disponiveis em video, muitas locadoras se negam a te-los em 

seu acervo. 

Catalogamos 3 fihnes da decada de 40, 0 Corti«;o, Luiz de Barros, 1946, Poelra de 

Estrelas, Moacyr Fenelon, 1948, e Carnaval no Fogo, Watson Macedo, 1949. 

0 Corti«;o, urna produ~ao da Cinedia, baseava-se no romance homonimo de Aluizio de 

Azevedo. A personagem homossexual, urn dos moradores do cortifio explorado pelo 

famigerado portugues Joiio Romao, aparecia entre as lavadeiras conversando e gesticulando 

como uma mulher. 

0 interessante de Poeira de Estrelas, de Moacyr Fenelon, e o fato da hist6ria, que 

serve de lig~iio entre os nU:meros musicais, apresentar urna amizade urn pouco suspeita entre 

duas amigas. 0 fihne nao aborda abertamente, com intencionalidade esta rel~ao, mas, devido 

a re~ao das personagens, induz o espectador a pensar nela
1 

• 

1 
• Crltica: "(. .. )Nao e uma chanchada, sem sombra de dUvida, mas urn filme popular, com boas e mas qualidades. Entre as 

ultimas, esta o argumento que Fenelon restringiu ao rrulximo possivel • esta tsmbem a interpreta9ao comica (de onde saiu este 
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Carnaval no Fogo, e uma produQilo da Atlantida. Neste filme, o que se observa e a 

presenQa do transfonnismo, ou seja, do ator fazendo urn papel feminino. 0 ator Grande Otelo, 

que e negro, interpreta uma Julieta loura e Oscarito, o Romeu, encenando a famosa cena do 

balcao da tao famosa pe9a de Shakespeare. Para o publico, a presenQa do transformismo, 

passava como urna cena carnavalesca: urn homem fantasiado de mulher. Ainda mais se 

tratando de uma produQao da Atlantida, recheada de nnmeros musicais e conhecidas como 

apresentadoras das marchichas do proximo carnaval. 

Com certeza existirao outros filmes trazendo este mesmo modo de representar ou ate 

mesmo indu9oes pelo gestual- como os nnmeros musicais onde o cantor Ivon Cury aparece e 

a propria gestualidade empregada pelo ator comico Oscarito, no modo de levantar os braQOS 

ante o peito com as moos estiradas para frente, revirar os olhos em busca de uma fuga de uma 

situaQao aflita de modo engraQado, como em 0 Homem do Sputinik, Carlos Manga, 1959, 

reagindo as investidas da atriz Norma Bengell que imita uma sensual Brigite Bardot. 

Estas situaQoes de transformismo - que o meio gay chama de "se montar'', ou seja, 

usar peQas femininas e colocar enchimento em partes do corpo, como nos peitos e 

nos quadris - vao se repetir em, pelo menos, duas outras produ9oes da Atlantida. Em 

Carnaval Atlantida, Jose Carlos Burle, 1952, Oscarito aparece desta vez travestido de Helena 

de Troia, promovendo urn animado carnaval na epoca de tao famosa figura da hist6ria antiga. 

E em As 7 Evas, Carlos Manga, 1962, o mesmo Oscarito aparece travestido de Eva Todor, 

atriz brasileira, famosa ate hoje. Na cena, Oscarito se encontra com a propria atriz e esta pensa 

estar diante de urn espelho. Entao, todos os movimentos que ela faz ele repete imediatamente 

nurna perfeita sincronia, fazendo a cena muito engraQada2 
. 

Da decada de 50, alem do acima citado, Carnaval no Fogo, 1952, encontram-se 

Mulher de Verdade, Alberto Cavalcanti, 1954, que nao trata de homossexualismo, mas 

registra a presen9a do primeiro transexual brasileiro, Ivana, que aparece, numa pequena ponta 

fazendo papel de mulher, numa festa muito grafina; e Ai vem os Cadetes!, Luiz de Barros, 

1959, onde as nuances do roteiro escrito por Van Jafa, situando confrontos de personagens 

masculinos nurna academia militar, sao bastante atenuadas pela dire9ao tecnica de Luiz de 

Barros. 

N a decada de 60, o nnmero de filmes aurnenta. Mesmo assim, dentro do tema, o 

nnmero e pequeno - 12 foram catalogados - se se levar em consideraQao a 

Cole). Observa-se ainda - urn compromisso com a semipornografia e como lugar comum. Entre as boas qualidades de Poelra de 

Estrelas - e nAo me refiro ao seu nlvel tecnico, ja bern apreciavel - est!o a sele9Ao criteriosa dos n1lmeros musicais, urn belo 
quadro de revista (o dos negros, com Cyro Monteiro) eo samba que encerra o espetaculo, em born esti1o ... " -Moniz Vi anna, 
Correio daManM, 16. 12.1948. 

'Esta sequencia de As 7 evas pode ser vista no docurnentario Asslm Era a AtlAntlda, Carlos Manga, 1975. 
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ressonancia dos diversos movimentos de liberru;ao de costwnes que eclodem na epoca. A 

grande produyao se concentra na exposiyao de id6as politicas e revolucionanas. 

0 movimento Cinema Novo, cujos filmes marcados por wna ideologia de esquerda 

procuravam mostrar a "cara'' do povo em meio a opressao politica que o cerceava, nao 

enfrentou o tabu marxista imposto aos sujeitos homossexuais. Poucos filmes de esquerda 

teveram a disposiyao de ci.ta-los. Mesmo assim ele aparece em alguns. De maneira metaforica, 

bern propria de Glauber Rocha, em sua obra-prima Deus eo Diabo na Terra do Sol 1964. 

Minutos antes da morte de Corisco, a personagem Dada troca wn beijo na boca com Rosa, a 

mulher do vaqueiro Manuel, vivida por Iona Magalhaes. A conotayao desta cena, desta ayao 

explicita, resume wn processo de iniciayao, de wna personagem para outra, politica, sexual ou 

o proprio modo de acatar wna vida seca, como a da muTher Dada, que luta, que atira, que tern 

wna vida nomade e nao wn 1ar tradicional. 

De maneira sutil, Bahia de Todos os Santos, Trigueirinho Neto, 1960, narra, atraves de 

wn cartao postal maldito, anti-turistico da Bahia, a vida do mulato Tonio (Jurandir Pimentel) e 

de sua amante branca que quer afasta-lo dos amigos com quem divide o mesmo teto. E wn 

deles, wn artista plastico, anuncia que vai embora para o Rio de Janeiro, pois, wn homem 

mais velho ira financiar suas pinturas. Embora o filme peque terrivelmente na direyao de 

atores, levando 0 publico ao riso em determinadas situayoes, 0 tema social e corajoso e e 0 

que nele prevalece. E isto valeu ao diretor Trigueirinho Neto, no dia posterior a sua premiere a 
"elite" da Bahia, alem das vaias durante a exibiyao de seu filme, wn fato curioso: no Jomal da 

Bahia da ediyao do dia seguinte, wn cartoon o ridicularizava fantasiado de Carmem Miranda, 

de baiana, sendo apedrejado pela multidao proxima awn cinema3 
. Era o insulto maximo, wn 

retrato maximo do preconceito da epoca: bicha e quem tinha coragem de assumir wn 

determinado discurso desagradavel a elite e, como tal, devia ser expurgada, apedrejada. Era 

"coisa de bicha'', queria dizer o tal cartoon. E no caso de Trigueirinho, o discurso que assumia 

em seu filme anti-turistico, era sobre os descaminhos do lado pobre, dos desherdados da 

Bahia. Entao, o cartoon ... o representava como a bicha explicita, aquela que se mostra e entao 

o povo ve claramente, nao aceita aquela verdade e apedreja. Em resumo, melhor nao falar, 

melhor "esconder o jogo". Esconder sua epoca. E o comeyo da decada de 604 
. 

3 Em Revolu~rto do Cinema Novo, .Alhambra/Embrafihne, p.302·303, Ola.uber Rocha comenta a pessima acolhida da elite bahiana ao fihne por pintar 

um cart~o postal maldito, pobre da Bahia. Charge no Jomal da Bahia, no dia seguinte, pintava Trigueirinho Neto de Carmem Miranda, vestido de 

bahiana e cal9ando tamancos fugindo do encalyo da multidiio que o apedrejava. 

4 No catalogo do SIC. Serriyo de Infonnaylo Cinem.atografica, do ano de 196~ encorrlramos a seguinte "apreciaQ~O arl:istica" sobre o tilme; "Nlo 

hQ quase enredo, mas uma. tentat:iva. (meio frusta.da.) de retratar uma. epoca. (1940) e um povo. Por iso, o interesse se disperse pelos 'ririos 

personagens, com pequena acenblafi\O em T6nio. Imagen:; expressivas, mas ritmadas com lentidAo excessiva no intuito de obter urn clime dramS.tico 

e opressivo. MB dire~Ao de atores, embon esses nAo revelem lnibif!Ses." 
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Ainda desta decada, Mulheres, Cheguei!, Victor Lima, 1961, na mesma linha de 

comedia da Atlfuttida, chanchada, como ator comico ze Trindade, nos traz urn personagem 

travesti e que causou repulsa ao autor do texto contido no CataJ.ogo do Servil(o de Informafiao 

Cinematogr:ili.ca de 1961, que emitia urn parecer moral sobre cada filme. Este parecer 

condenava o fihne por, entre outras razoes, apresentar "como natural'' urn personagem 

travestido5
. 

Asfalto Selvagem, J. B. Tanko, 1964, e a primeira versao cinematogr:ili.ca da primeira 

parte do folhetim homonimo de Nelson Rodrigues. A personagem Engral(adinha, grande 

paixao de sua prima, foi vivida por Vera Viana E o irmao, com quem cometia incesto, por 

Jece Valadao. 0 elenco trazia ainda Maria Helena Dias. Este filme foi proibido de circular em 

1964, quando a ditadura militar se instaurou. Dois anos depois, o mesmo J.B. Tanko, como 

mesmo elenco, s6 acrescentando Irma Alvarez, filmaria Engra~dinha Depois dos Trinta, a 

continual(ao do folhetim de Nelson. 

0 Beijo, Fhivio Tambelline, 1963, primeira versao, em preto e branco, de outro texto de 

Nelson Rodrigues, a pe~a "0 Beijo no Asfalto", nos apresenta o personagem torturado pela 

sociedade que condena e escarnece de urna suposta condi~tao homossexual do personagem 

principal ap6s urn beijo na boca dado a urn atropelado moribundo no asfalto, que o pedira 

como Ultimo desejo. 

0 Ban dido da Luz Vermelha, Rogeno Sganzerla, 1968, urn simpatico personagem gay, 

que aparece entre as muitas figuras que ilustram a vida da cidade de Sao Paulo no filme, toma 

urn taxi e nurn phmo-sequencia se poe a ditar para o motorista urna enorme receita culinfuia. 

Em Macunaima, Joaquim Pedro de Andrade, 1969, baseado no romance de Mario de 

Andrade, temos o nosso her6i "sem nenhurn carater'', em fuga contra as investida do gigante 

Barao Wesceslau Pietro Pietra, que, dentro do filme antropofagico quer "come-lo", mas nao 

literalmente. 

Memoria de Helena, 1969, filme de estreia de David E. Neves, urn dos mentores do 

Cinema Novo, explora sutilmente a intimidade de duas amigas. 

D a decada de 60, com certeza, foram Noite Vazia, Walter Hugo Khouri, 1964, e 0 

Menino eo Vento, Carlos Hugo Christensen, 1966, os fll.mes que tocaram mais a 

fundo e de modo mais explicito a questao do homossexualismo. 

5 Catalogo do Servi~o de Wonna~~o Cinematografica, 1961, p.265. 0 texto da apreciac~o moral, sobre Mulheres,Cheguell,: I 

• Anarrativa parte do pressuposto de que s6 ha marido honesto por medo, timidez ou burrice (textual). A i.r9nii il filllM liM 
instituicOes familiares e grotesca; ~ participacao de urn personagem travesti ~ considerada normaL Mas como todos os 
inconvenientes s§o apresentados atraves de seu aspecto publicamente convencional (inclusive o acerto e o arrependimento 
finais), o filme se reduz a uma com~dia de mau gosto, na.o justificando mesmo urna cotar;i!o extrema. Cotar;ao Moral: 3 C ~ 

Prejudicial." 
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Noite Vazia, discorre sobre dois amigos que buscam na noite paulista novos e 

diferentes prazeres e emos;oes. Nurn restaurante conhecem duas prostitutas que ficam na 

companhia deles. Ja noite alta, pedem as duas (Norma Bengell e Odete Lara) , por dinheiro, 

que fas;am amor na frente deles. Elas .iniciam o ato mas, urna delas se recusa e chora, parando 

a as;ao proposta. A outra entao fala que urn dia ela se acosturnara como ela ja esta acostumada. 

Pouco depois, apos urn banho de chuva na varanda do apartamento, a que se recusou 

(Bengell) pergunta, dentro de urna banheira, ao seu companheiro porque os homens gostam 

tanto e vivem pedindo aquilo. Os dois concordam que nao sabem a razao. 

Cenas que hoje nos parecerao pudicas causaram impacto no Festival de Cannes, 

em 1965. Conta-se, e Khouri confirma nurna reportagem, que a presidente do jUri, Olivia de 

Havilland, indignada com as cenas, desaconselhou o filme, que era concorrente. Nolte Varia, 

no entanto, foi, recentemente, considerado pela Unesco como urn dos titulos vitais da 

cinematografia brasileira e passou a figurar nos arquivos da instituis;ao. 

0 Menino e o Vento, e urn filme belissimo e poetico. 0 que mais encanta na sua 

narrativa e a forma como ela e estruturada em tomo do debate sobre o homossexuahsmo. que 

e o seu tema central. A narrativa tern urn clima fantastico, genero liter3rio, por demais 
cultuado na America Latina, apoiada no conto de Anibal Machado, "0 Iniciado do Vento". 

Conta a historia de urn jovem engenheiro que vai passar ferias nurna cidade do interior, urna 

regiao fustigada pelos ventos. La, conhece urn menino que vive de pequenos biscates, no qual 

o engenheiro, fascinado, descobre urn verdadeiro feiticeiro do vento. Surge uma hgas:ao cada 

vez mais intensa entre eles. A populas;ao da pequena cidade comes;a a dar interpretas;oes 

maliciosas aquela amizade. Quando urn dia, o menino desaparece, o engenheiro e acusado de 

sua morte, agravado pela suspeita de reJas:oes ilicitas. No seu julgamento, o verdadeiro juiz 

sera 0 vento. 

Filmado em preto e branco, foi lans:ado comercialmente em 1966, mesmo ano de sua 

produs;ao, nao despertando muita atens;ao pelo fato do cinema brasileiro estar atravessando a 

fase de efervescencia do Cinema Novo, quando, a preocupas;ao principal dos filmes era com 

os temas politico-sociais, extremamente interhgados. 0 Menino eo Vento, debatia urn tema 

social de urna maneira poetico/fantastica: a questao do homossexualismo na visao da 

sociedade brasileira minimizada atraves do m.inicosmo comportamental de uma cidade do 

interior de Minas Gerais. 

0 estilo narrativo e direto e acessivel, embora recorra constantemente ao recurso do 

flash-back. Os atores 11tilizam urna interpretas;ao natural nunca lans;ando mao da impostas;ao. 

Sendo assirn, Carlos Hugo Christensen consegue transmitir muito bern o dia-a-dia de uma 

cidadezinha do interior com seus tipos simples, mas que guardam em suas palavras e as;oes 

urna forte dose de atraso no arraigamento de certos conceitos comportamentais sociais. E 

dentro do desenrolar do texto de Anibal Machado, as maneiras pelas quais as pessoas lans:am 
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mao para burlar, ou mesmo preservar estes preconceitos, quando objetivam mostrar poder, ou 

atingir urn objetivo pessoal. 

0 Menino eo Vento, por sua forma poetica e fantastica, por conter urna hist6ria 

tao rica e diferente, merece estar entre as melliores produyoes brasileiras ja realjzadas. E urn 

filme cujo valor precisa ser revisto e estudado para que seja colocado no lugar de destaque 

que merece. 

*"" 

S e compararmos a proporyao de titulos, sobre o tema homossexualidade, entre as 

decadas de 60 e 70, chega a ser desproporcional. Se na de 60 encontramos 12 

titulos, onde apenas Nolte Vazia e 0 Menino e Vento se destacam na discussao, na decada de 

70 encontramos 60 titulos. Em muitos, a presenya de personagem homossexual atravessando 

toda a narrativa do filme, em outros, em papeis secundanos e pequenos papeis. 

Alem disso, e na decada de 70 que se observa a fixayao de urn modelo de personagem 

homossexual que vai preponderar nas produyoes desta e das decadas seguintes, chegando a 

estender este modelo para diversos meios como a televisao, atraves do gestual, e o radio, 

atraves do modelo de voz. Assunto que sera retomado na conclusao deste trabalho. 

A produvao de cinema na decada de 70, no Brasil, e muito intensa devido aos avanyos 

alcanyados nas diversas associayoes de cinema que se formam nos diversos congressos e 

festivais. E sobretudo pela organicidade, existencia, materializayao de urn 6rgao centralizador, 

a Embrafilme, e leis que protegiam a fatia do mercado de exibiyao obrigat6ria de cinema 

brasileiro. 0 que, de antemao propiciava o aumento da produyao e formayao de distribuidoras 

particulares de cinema, sem nenhurn vinculo com a estatal Embrafilme. Urn dos momentos 

mais interessantes, foi o em que apareceram os filmes da chamada produyao da Boca do lixo 

de Sao Paulo - nome dado em funyao do bairro paulista onde nasceu e onde estavam situadas 

as produtoras deste movimento - que revelou infuneros diretores criativos, e ~udou a 

fomentar urn tipo de idem sobre a produyao brasileira de cinema como sendo 

preponderantemente erotica ou pornogrMica. No cinema realizado na Boca do Lixo, 

encontramos urn nfunero muito grande de filmes sobre relayoes homossexuais femininas, 

como adiante veremos. 

A riqueza de titulos e de abordagens do tema e tao grande na decada de 70, que permite 

urna mellior distribuiv!io dos 60 titulos em quatro generos: comedias ou pornochanchadas; 

er6ticos; underground ou marginais; e dramaticos. 

Do genero comedia, cognominadas de pornochanchada - associay!io das chanchadas da 

Atlantida com o teor er6tico ou pornogrMico destes filmes - diversos foram realizados. 
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0 Donzelo, Stefan Wohl, 1970, traz a hist6ria de Nestor ( Fh1vio Migliaccio), habitante 

de runa cidadezinha provinciana que tern run "ataque er6tico" ao ver runa mulher nua e o pai 

resolve "tormi-lo homem". Fracassadas diversas tentativas ele foge para a cidade grande. Por 

fim, nruna festa carioca de gclfinos, travestido, Nestor consegue atrair runa Iesbica e lograr seu 

intento. Ou seja, a cena final do filme e run 6timo momento de comedia, induz que o donzelo 

foi desvirginado pela lt\sbica, ele aparece no topo da escada desmunhecando e dizendo que 

nao e mais virgem. Como numa boa piada que deixa margem a imagin~ao 6 
. 

0 Doce Esporte do Sexo, Zelito Viana, 1971, dividido epis6dios toea no 

homossexualismo em A Suspeita, onde, Manuel Moreira, coronel machao do interior, vive 

bern com a mulher, Dona Sinha, ate que esta desconfia de sua infidelidade, descobrindo que 

ele tern, nao runa amante, mas run amante. 

Este epis6dio, escrito pelo hrunorista Chico Anisio, que faz o coronel machao, coloca 

no papel do amante o corpulento, desajeitado e de meia idade Carlos Imperial, nruna evidente 

proposta de comedia run tanto absurda quanto engr~ada. 

Os Machoes, Reginaldo Faria, 1972, apresenta Didi, Teleco e Chuca, rapazes da zona 

sul, do Rio que, sem dinheiro encontram., nruna noite, runa linda mulher, Denise. No decorrer 

do encontro, no apartamento dela, descobrem que Denise e Denis, run travesti. Alguns tapas 

iniciam runa forte amizade. E Denis resolve ensinar aos tres os truques e segredos de sua 

profissao de cabeleireiro, onde 0 acesso as mulheres da sociedade e facilitado. 

Esta comedia tira partido do gestual homossexual de maneira bastante estereotipada. 0 

importante aqui e fazer rir atraves do corpo de caracteristica masculina travestido e imitando 

de maneira falsa, em compact~ao com o publico, os trejeitos homossexuais. Os tres 

personagens vao trabalhar no sal3o de cabeleireiro de Denis/Denise, para conquistar as 

mulheres que o frequentam. No entanto, para serem aceitos como cabeleireiros, passam a 

adotar o gestual, bern cliche, do homossexual. 

Os Mansos, (3o. epis6dio - 0 Homem, a Mulher e o etc.), Aurelio Teixeira, 1973, 

mostra as decep9oes de tres amigos a procura de aventuras: run descobre a infidelidade da 

mulher; outro provoca run escflndalo numa festinha de aniversario na casa da namorada; o 

terceiro se interessa por runa "mulher'' que, descobre tarde demais, e run travesti. :E runa 

pornochanchada corriqueira onde a presen9a do homossexual estereotipado, afetado, run 

travesti, era obrigat6ria. Para ridicularizar e fazer rir. 

• Critic a: "0 Donzelo, apresenta excelente composio;:ao de imagem; ha muito de poetico e de brasileiro nas cenas passadas no 

interior; as soluo;:Oes dos varios epis6dios estlo bern colocadas e nao pre judi cam a estrutura inicial, embora a partir da chegada 

ao Rio de Janeiro haja quebrada de ritmo e falhas de narra9ao. A troca com o travesti, na delegacia, compromete a seaul!ncia da 

narratiYll. E a festa, logo depois, ( ... ) falta dire9ao de conjunto e atores de fundo (extras)(. .. ). A solu9ao final, interessant!ssima, e 
perdida pelo pessimo aproveitamento da ideia, que foi mal feita e mal conduzida .Apenas o desernpenho excelente de Flavio (. .. ) 

e uniforme ( ... ) faz de cada "gag" urn trabalho de recriao;:ao. (. .. ) 0 Donzelo (. .. ) E urn filme que conta piadas; isto e, ele filma 

piadas, o que e melhor ainda." -Claudia Estevan, in Folha da Tarde, RS, 10.6.71, 
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Em Macho e Femea, Ody Fraga, 1973, o miliolliuio Juliano (Mario Benvenuti) busca 

novas emot;:oes que The quebrem a monotonia da vida facil que leva. A oportunidade surge 

com a misteriosa aparit;:ao do professor Kunz, misto de cientista e charlatao, estudioso de urna 

droga destinada a hberar a personalidade oculta das pessoas. Juliano resolve financiar a 

pesquisa e servir de cobaia. Transforma-se nurna linda muTher, Juliana (Vera Fischer). 

Acontece que tanto o professor quanto o milionano perdem o controle dos efeitos da droga, 

gerando situat;:oes comphcadas e divertidas. 

Comedia que, parodiando o veTho tema do "medico e o monstro", trabalha com "a 

personalidade oculta das pessoas" no que se refere a questiio sexual no limite da opt;:ao entre 

macho e temea. 

Ainda Agarro Esta Vizinha, Pedro Carlos Rovai, 1974, e urna comedia que se passa 

nurn predio fule:iro de Copacabana, onde o paquerador Tata (Cecil Thire) tenta conquistar a 

bela e virgem Tereza (Adriana Prieto), que acabou de chegar da rot;:a. E durante o desenrolar 

do fiJme aparecem vanos gays e travestis. 0 mai.s importante e a personagem vivida pelo ator 

Carlos Leite, que interpreta o porteiro do edificio treme-treme onde vive Tata. Ele atende pelo 

nome de Gilda, usa cilios postit;:os, o gestual e extremamente escrachado, estereotipado, seu 

uniforme de porteiro e apertado. Serve de elo entre OS diversos personagens da trama. 

0 Roubo das Caldnhas, (1o.Epis6dio titulo), Braz Chediak, 1975, conta a hist6ria de 

quatro marginais - Genaro, Alfredo, Mudinho e Rosano - que combinam assaltar urna casa de 

prostituit;:ao. Alfredo, travestido, ocupa urn quarto com Genaro, enquanto os outros dois 

agem. Mas o leao-de-chacara apaixona-se pelo travesti, quase pondo tudo a perder. Os quatro 

conseguem, entretanto, efetuar o assalto, escondendo o produto do roubo nurn veTho sofa, 

que a mae de Genaro, inadvertidamente, presenteia a urn pobre. Os amigos tentam recuperil

lo, mas acabam perdendo ate suas roupas. E outra pomochanchada habitual que se utiliza do 

artificio da gestualidade do travesti nurn corpo masculino somando a isso elementos de 

comedia de erros quando 0 leao-de-chacara se apaixona pela figura do travesti. 0 objetivo e 

fazer rir tirando partido da estereotipat;:ao e exagero dos gestos. 

Em As Aventuras Amorosas de um Padeiro, Waldyr Onofre, 1975, Rita, casada com 

Mario e desiludida, decide continuar seus estudos. Sugestionada pelas colegas, passa a levar 

uma vida mai.s livre e aceita uma aventura com o portugues Marques, dono de urna padaria. 

Sua inquie~ao amorosa n8o se satisfaz e ela o abandona quando encontra Saul, urn crioulo 

malandro, pintor e poeta, por quem se apaixona. Por vingant;:a e despeito, o pade:iro avisa o 

marido da trait;:ao da esposa e prepara urn flagrante de adulterio, na pr6pria casa de Saul, na 

praia, do qual participa a populat;:ao local. Mas a esperteza de Saul salva a situat;:ao: ele finge 

ser urn pai-de-santo homossexual em sessao de consulta espiritual especialmente realizada 

para Rita. 0 homossexualismo aqui e usado em tom de brincadeira, uma burla. E refort;:a a 

tendencia popular que todo pai-de-santo e homossexual. 

Em 0 Sexualista, Egydio Eccio, 1975, Fabio (Agildo Ribeiro), expulso da pensao onde 

morava, por falta de pagamento, e imaginando ter maior in~ao para escrever urn 
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dicionario sobre sexo, encomendado por urn editor, instala-se nurn prostibulo de mulheres. 

Este e fechado pela policia e ele transfere seu escrit6rio para a cadeia. Ui sabe que seu tio 

Casemiro, a morte, o fez seu herdeiro Unico de fortuna consideravel e que tern como 

concorrente ao dinheiro a noiva do tio, na verdade, urn travesti (Rogeria). Muitas aventuras 

acontecem ate provar ao tio o seu engano amoroso e se apossar da heranQa. 

Este filme, diferente do tom das pomochanchadas, procura mais a linha da comedia, 

pela presenva do hurnorista Agildo Ribeiro. Nela tambem, o transformista/ator Rogeria -

famoso por shows no Brasil e exterior - tern papel de destaque, coisa muito dificil na 

produvao cinematognl.fica em geral. 

Noite sem Homem, Renato Newman, 1976, tern argurnento de Origenes Lessa e mostra 

Salo, urn homossexual., proprietario do mais famoso prostibulo de urna cidade do interior. 

Para enfrentar a concorrencia do bordel de Maria Naval.ha, Salo procura reafinnar a 

superioridade de sua casa elevando os preQOS. 0 aumento gera revolta entre as moQas, pois a 

regiiio niio acompanhara tal curva inflacionaria. Nisso, aparece urn delegado recem-desligado, 

que e brutal com Salo e as meninas, e o submete a humilhayoes. E Maria Naval.ha decide 

competir aumentando seus preyos tambem. Logo faltam fregueses. A escassez motiva as 

prostitutas a representarem o drama Rebuceteio das Piranhas, exigindo melhores condiyoes 

de trabal.ho. 

Tipica pomochanchada, com alguns momentos de boa comedia e gozayoes. Aqui, o 
personagem gay e do sub-mundo, dono de urn prostibulo. :E humilhado pelo ex-delegado. 

EJe, EJa, Quem?, Luiz de Barros, 1976, conta a hist6ria de Elvira (Chico Ozanan) que o 
Doutor Alberto, seu pai, coloca nurn pensionato para movas. La ela conhece Carmem, sua 
companheira de quarto e urn grande afeto nasce entre as duas. Elvira percebe que esse 

sentimento e muito mais forte de sua parte. Urn dia, sozinhas no quarto, Elvira beija Carmem 

na boca, o que a deixa muito confusa, assustada consigo mesma. Elvira telegrafa a seu pai. 

Este volta e decide consultar urn medico. 0 exame tern urn resultado surpreendente: Elvira e 
hermafrondita, com predominancia de seu lado masculino. Depois do susto, o caso e aceito 

natural.mente. Elvira - agora homem - visita o pensionato. Sao momentos de alegria. Carmem 

abraya Elvira e esta pede a amiga em casamento. Ela aceita e os dois vivem felizes. 
Este e o Ultimo filme de Luiz de Barros, de extensa filmografia, e segundo o mesmo, 

baseado num fato real. E uma hist6ria estranha, levada em tom de comedia e que procura 
mexcr com a certem das pessoas q.uanto a sua atra1;;1lo sexual pelo sexo masculino ou 
femenino. 

As MB e Uma Posi'f()es do Amor, Carlos Mossy, 1978, comedia, em seu 2o. epis6dio, 
Eu niio sou bicha, dois casais vllo a urna boate onde se apresenta o cantor Rubinho, tido 
como homossexual., adorado pelas mulheres e detestado pelos homens. Rubinho ofende-se 
com a zombaria dos dois repazes e diz que esta gravido, indo para o banheiro das senhoras 
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com as duas moyas. Na verdade, ele finge-se de inofensivo para melhor conquistar as 

mulheres. 

E urna pornochanchada corriqueira que, outra vez, usa o corpo hetero para exagerar o 

gestual homossexual ai, no caso da hist6ria deste epis6dio, mexendo com a quesillo da traiviio 

partindo de urn falso efeminado. 

Em As taradas Atacam, Carlos Mossy, 1978, no 3o. epis6dio, Bandidona e Bicha, 

urna empregada, que aproveitando a ausencia do patriio resolve dar urn festa, leva o filho da 

casa ao suicidio pelas revelay5es que faz dele a noiva do rapaz que aparece de repente na tal 

festa. 

Os porno-er6ticos sao fihnes onde a explorayiio do erotismo quase descamba para a 

pornografia. Apresentam cenas, nunca explicitas, de relay5es sexuais niio somente de casais 

mas de grupos e de bacanais. 

Dentro deste genero, de produviio intensa na decada de 70, Anjos e Demonios, Carlos 

Hugo Christensen, 1970, tern Origenes Lessa como co-autor do roteiro que tenta seguir urna 

linha de fihne policial. E a hist6ria da adolescente Virginia, que mora com o tio Marcos, seu 

tutor. Da uma festa e conhece Paulo, quando este pretendia roubar a carteira de seu tio. Ficam 

amigos, e uma "brincadeira" de praia, a quatro, da esc§ndalo nos jornais e tribunal. Livres do 

processo, Virginia seduz Henrique, advogado do tio Marcos, e convence-o a liquida-lo para 

ficarem com a fortuna do velho. Henrique afoga o velho. Uma testemunha faz chantagem. E 
Paulo, que tudo combinara com Virginia. Os dois viio alem: ficcionam urna tentativa de 

estupro de Henrique. Vern a baila o assassinato e Henrique, levado ao tribunal, suicida-se. 

Quando Paulo e Virginia comemorarn sua liberdade no apartamento, surge o tio Marcos, que 

nao morrera afogado. 

Soninha Toda Pura, Aurelio Teixeira, 1971, foi urn dos grandes sucessos de bilheteria 

do cinema brasileiro e sua atriz, Adriana Prieto, ficou famosa nas grandes massas por ele. 

Soninha, urna garota pura, volta ao convivio dos pais, ricos e sem moral, ap6s cinco anos de 

internato em co1egio de freiras. Sua m!ie, Malena (Zt\lia Hoffinan), urna mulher leviana, tern 

urn amante jovem, Betinho (Carlo Mossy), explorador de mulheres e viciado em drogas. 

Malena, leva a filha para urn fim-de-semana em Cabo Frio, juntamente com Betinho e urna 

arniga de Soninha, Nanan (Elsa de Castro), que e lesbica. Urn temporal obriga o quarteto a 

permanecer dentro da casa da ilha. Aos poucos, Nanan vai conseguindo obter o que deseja da 

inocente Soninha, que tambem e paquerada por Betinho, enciurnando Malena. Esta briga com 

o amante, o qual revela a verdade: sempre usara Malena por dinheiro; seu objetivo real e 

conquistar Soninha e amar as duas simultaneamente. Malena impede que ele possua Soninha a 
forya. Simulando resistencia, Betinho narcotiza Malena, surpreende Soninha e Nanan em 

comevo de relayiio sexual, tranca a segunda no quarto e persegue Soninha ate a praia, onde 

violenta-a, sob os olhares desesperados de Malena. 
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0 roteiro do filme centraliza a sua trama nos momentos de relayoes sexuais com o 

objetivo claro de explorar cenas de nudismo, de erotismo. 0 tema homossexualismo e apenas 

mais urn tipo, qui~a esdnlxulo, de relayao sexual, as motivayoes internas, no entanto, no filme, 

nao tern nenhurna importancia. E e a sua grande falha. 

Quem e Beta ?, Nelson Pereira dos Santos, 1972, se passa em lugar e epoca 

indeterminados, ap6s uma catastrofe que modificou o estado natural do mundo e destruiu ate 

o Ultimo vestigio da sociedade humana. Ai, urn casal vive urna estranha e indeciWvel 

aventura, mesclada de drama e comedia, onde muitas situayoes de sexo com mais de urn 

parceiro e grupal acontecem. No entanto, relayoes homossexuais nao sao explicitadas. 

A Gata Devassa, Raffaele Rossi, 1974, conta que Angelo e enviado ao Brasil afim de 

organizar urn grande roubo para urna quadrilha internacional radicada em Sao Paulo, chefiada 

pela condessa que tern como bnwo-direito Paula. Angelo mantem relayoes amorosas com as 

duas mulheres, ocasionando cillines e rivalidades entre elas, o que vern a ser a causa do 

malogro do plano e consequente prisao da quadrilha. 

Este filme usa o lesbianismo como urna forma de arma muito perigosa para com as 

quadrilhas internacionais. 

Essas Mulheres Nuas, Undas e MaravBhosas, Geraldo Miranda, 1974, urna 

pornochanchada corriqueira, repleta de parceiros sexuais, conta a hist6ria de Joao Maria 

(Geraldo Miranda) e Joana (Olivia Pineschi) que vindos da mesma cidade do interior e com 

ideias opostas, ele de encontrar a mulher para casar e ela de se entregar ao primeiro homem, 

terminam apaixonando-se e se casando. 

A Nolte das Femeas (Ensaio Geral), Fauzi Mansur, 1976, e urn filme policial de 

misterio que envolve quatro prostitutas atrizes que sao envenenadas em cena. No 

interrogat6rio varios sao os suspeitos, Maura (Elisabeth Hartman), a figurinista lesbica, o 

iluminador, e Andre, irmao de uma das envenenadas, que termina se revelando o assassino. 

Fruto Proibido, Egydio Eccio, 1976, segundo sua sinopse, conta urna trama policial 

onde Rodolfo, poeta jovem e neur6tico, e preso em flagrante pelo assassinato de Angela, sua 

namorada, e condenado pelo assassinato de varias viuvas. Mas tarde, constata-se que outro 

era o assassino, inclusive pelo de Angela, que Rodolfo apenas tudo confundira pois s6 a vira 

supostamente adormecida. 0 delegado Vilani decide entrevistar Rodolfo, para testar sua 

pericolosidade. Constata apenas a sua fixa&ao edipiana. Rodolfo e solto. 0 quotidiano 

desumano da cidade grande havia enlouquecido o rapaz. 

A utilizayao do termo "fixayao edipiana" e urn modo de explicar a loucura do 

personagem Rodolfo. Induz, portanto, que o homossexualismo e urna doen~a que, no filme, 

vai se agravando ate a loucura. 
Gente Fina E Outra Coisa, (epis6dio 1: A Guerra da Lagosta), AntOnio Calmon, 1977, 

filme dividido em epis6dios mostra o mesmo personagem, Tadeu, urn mordomo, em seus 

varios empregos e envolvimento com as mulheres das casas das famllias onde trabalha. No 

epis6dio, "A Guerra da Lagosta'', ha insinuayoes de lesbianismo, durante urna festa na casa da 
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personagem vivida por Maria Lucia Dahl, quando esta e chamada para dan!far por sua amiga 

vivida por Marieta Severo. 

As Depravadas, Geraldo Miranda, 1977, pela descriyao da sinopse, o lesbianismo e, 

entre os demais erros de conduta das seis personagens, considerado como mais urna de suas 

deprav:woes. E seu teor o eleva a mais urn titulo, entre as muitas pornochanchadas, que 

~udaram o cinema brasileiro a marcar as personagens lesbicas como aberradas e nurn 

processo de simbiose, ~udar a formatar urn estere6tipo, cada vez mais torto e longe da 

realidade de seu objeto, o homossexualismo. Senao, vejamos: ao serem levadas do Forum 

para a penitenciaria, seis mulheres conseguem fugir. Sao elas Marina, Jane, Shirley, Marta, 

Anita e Rose. A primeira, subversive, lidera o grupo, que, de posse de armas, embrenha-se 

nurna floresta, tendo a policia em seu encalyo. Durante a caminhada, as paixoes explodem 

violentamente. Marina tenta obstinadamente impor o comando. Jane, cafetina e Iesbica. seduz 

a prostituta Shirley. A ladra Rose e friamente assassinada por Marina para nao atrapalhar a 

fuga com seu fn'lgi1 temperamento. Anita, alco61atra, tern morte horrivel ao tomar banho 

noturno numa cachoeira. As quatro sobreviventes assaltam urna casa. Jane conguista a noiva 

do pintor, dono da casa, e este acaba amando Marina. Marta, vigarista, morre afogada durante 

urn banho de mar noturno. A polfcia localiza o grupo e urn tiroteio cerrado liquida as 

fugitivas. 

Em resumo, e urn pseudo-filme policial que concentra suas cenas em relayoes sexuais 

"aberradas"' depravadas. Alem disso, e mais urn dos diversos filmes que exploram relayoes 

sexuais violentas entre presidiarios. 

Outro filme que explora a mesma situayao de presidianas e Internato de Meninas 

Virgens, Osvaldo de Oliveira, 1977, neste, como diz a sinopse, uma jovem (Aldine Muller), 

vitima de urn mal-entendido, e levada a prisao, passando a viver uma nova experiencia no 

submundo do reformat6rio femenino. La envo1ve-se em desvios mentais .!< taras sexuais ate 
conseguir concretizar e~etacular ~ levando consigo outras detentas. Fora das grades, ela 

descobre que sua madastra, em conluio com urn advogado, tramou sua prisao. Ajovem mata 

os dois e e novamente remetida ao presidio. E mais urna pornochachada apelativa. 0 ambiente 

da prisao serve para ambientar as cenas de sexo entre mulheres. 

Os Imorais, Geraldo Vietri, 1978179, traz a hist6tia de Mario, filho de rico casal, em 

conflito devido ao comportamento dos pais. A nUle tern como amante o motorista. E o pai, 

homossexual, tern no secretario seu parceiro amoroso preferido. Ao receber a noticia do 

falecimento da avo, conhece no cabelereiro, onde vai comunicar a mlie, urn casal de 

namorados com quem trava urna s6lida amizade. Que evolue para atrayoes mutuas e levam a 

urn envolvimento amoroso semelhante aos dos pais, e a vivenciar as mesmas situayoes que 

anteriormente criticava. 
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0 filme utiliz.a-se de wn pseudo-moralismo para explorar cenas de sexo que pretende 

somente chocar a platei.a como sendo o homossexualismo wna aberr~ao que fica mais wna 

vez denegrido. 

Os Rapazes da Difidl Vida Fadl, Jose Miziara, 1978, traz a hist6ria de wn rapaz que 

ascende socialmente vendendo-se nwn prostibulo de homens. E o fio condutor que amarra a 

hist6ria do filme e bern pueril. 

Narra a hist6ria do pretendente a cantor, Joao, que ap6s fazer sucesso entre as mulheres, nwna 

cantina onde se apresenta, resolve entrar para wn prostibulo de homens com o objetivo de 

adquirir dinheiro para seu futuro casamento. Quando volta a sua cidade do interior as pessoas 

se veem envolvidas em si~oes sexuais por insistirem em seguir o rapaz para desvendar a 

origem de seu dinheiro. Tempos depois, ja casado, volta a cantar na cantina e sua esposa para 

la vai como garyonete para vigia-lo. 

As Amiguinhas, Carlos Alberto de Almeida, 1978, e o exemplo de filme que utiliza-se 

do lesbianismo postiyamente, muito em moda nos filmes er6ticos do periodo, sem mostrar, 

muitas das vezes, nenhwna cena ou comentano sobre o assunto, apenas como wn mote para 

dar maior clima as demais cenas que se dirigia a plateia heterossexual. Em As Amiguinhas o 

desenvolvimento da hist6ria em busca do objetivo principal, cenas de sexo, e surpreendente e 

a personagem morre sem desenvolver ou discutir a sua opyao sexual. 0 filme conta que aos 

25 anos, JUlia e wna mulher s6. Ap6s a morte dos pais, foi criada pela empregada, com quem 

ainda vive. Marcada pela opressao e austeridade do pai, JUlia odeia os homens. Uma tarde, 

fazendo compras, conhece Claudia, por quem se sente atraida. Com mais duas amigas, JUlia e 

Claudia decidem passar wn fim de semana na Ilha Grande. Reunidas, cada wna resolve contar 

suas experiencias sexuais, menos JUlia, constrangida por ser virgem. A noite ouvem no radio a 

noticia da fuga de wn presidiario do du:cere da ilha. No dia seguinte, na ausencia de JUlia, as 

amigas encontram o fugitivo. Claudia, que esta armada, domina-o, enquanto as outras o 

amarram. Iniciam entao, wna alucinada disputa pelo homem ate se matarem. JUlia encontra as 

amigas mortas e o fugitivo ja desvencilhado das amarras. Foge dele, mas e alcanyada e 

violada, para logo depois mata-lo com dois tiros. De volta a sua casa, JUlia despede a 

empregada. S6, diante do espelho da penteadeira, procura o revolver. Ao sair, a empregada 

ouve wn tiro. 

Nos Embalos de lpanema, Antonio Calmon, 1978, conta a hist6ria de Toquinho 

(Andre de Biase), rapaz pobre, que, morando em Marechal Hermes, subU.rbio do Rio, com a 

mae viuva e irm!l. pequena ambiciona mudar de vida. Passa a maior parte do tempo no 

Arpoador, em lpanema, praticando surfe, que adora e por causa de Patricia, menina rica e 

hberada que e sua paixao. Para atender aos caprichos de Patricia, Toquinho deixa-se seduzir 

por Andre, wn homossexual que em troca dos carinhos que recebe, promete-lhe wna viagem 

ao Havai, nwn campeonato de surfe. Aos poucos, vai se afstando da familia e de Verinha, sua 

namorada no subU.rbio. 0 pouco dinheiro, que consegue extorquir de Andre, n!l.o e suficiente 

para conquistar Patricia. V erinha, que trabalha nwna imobiliaria, e seduzida pelo patr!l.o e 
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acaba descobrindo que esta sendo utilizada (?) da mesma forma que Toquinho. Desiludidos, 

os dois se reencontram, dnicos e amargurados. 

Nos Embalos de lpanema, procura abordar sonhos e situayoes sociais de jovens do 

eixo zona norte/sui do Rio de Janeiro. A presen~a do homossexualismo no filme se faz nurna 

si~ao de crise, de escapismo. E apesar de denunciar urn fato corriqueiro do mundo 

homossexual - a re~ao sexual ser paga ao garotao pela bicha mais velha - tomou-se urna 

constante nos filmes nacionais. Como se o esp~o de referencia, de comentario sobre os 

homossexuais, nos filmes, s6 tivesse vez neste momento e desta forma. Ou seja, os 

homossexuais s6 entram nas hist6rias nurn momento de crise, de apelo Ultimo. Depois de 

usados, ou de ter comprado o amor que queriam, pois nlio M aprofundamento dos 

sentimentos, desaparecem de cena. Como personagens esdnl.xulos e perigosos que a cidade 

esconde. E reduplica a fama de que para se transar - ter relacionamento sexual com urn gay -

necessariamente ten1 que haver urn pagamento. Por outro lado, apenas comenta o fato de 

muitos garotoes aceitarem tal tipo de rel~ao sexual apenas nurn momento de prostituiQlio. 

Tipo de prostituiqlio ate mais sofisticada, hoje em dia (1995), no Rio de Janeiro e Sao Paulo, 

pelo menos, encontrada facilmente em anU:ncios classi:ficados dos grandes jomais e algumas 

saunas. 

Porum Corpo de Mulher, Hercules Breseghelo, 1979, conta urna hist6ria absurda 0 

estere6tipo corre solto: a assassina e lesbica! Que fica louca no final. E e mais urn filme que 

tenta insinuar que homossexualismo e urna doen~a, que vai deixando as pessoas 

progressivamente loucas, da mesma forma que em Fruto Proibido, acima citado. A sinopse 

da produra assim descreve o hist6ria: Vitor, fot6grafo de modas, tern casos com suas 

modelos. Porem, controla, Monica, sua esposa. Esta e desejada por JUlio, seu assistente, que 

quer fotografa-la e tambem a Wanda, i.nM.lesbica do agenciador de modelos. De repente, as 

modelos de Vitor comeqam a ser assassinadas. A policia envolve todos como suspeitos nas 

investi~oes. As modelos somem. Vitor fotografa sua esposa, Monica, que morre 

eletrocutada. 0 assassino, por tim, ~ reconhecido nas ruas pela roupa: ~ Wanda, gue 

transtomada. fala sozinha ~ posa para fotos imaginanas. 

A ~lio de Tara, Prazeres Proibidos, Luiz Castellini, 1979, se desenvolve nurna 

chacara cuja proprietaria, Sonia, tern urna re~lio homossexual com Helena, filha de seu noivo 

Alfredo. A vizinhanqa vive em sobressalto por assaltos e assassinatos praticados por tres 

marginais. Numa noite os tres curram Sonia. Ela e Helena se recusam a informar o acontecido 

a Alfredo que, diante da violencia, volta para a cidade acompanhado dos demais moradores. 

A noite os marginais atacam a chacara e matam o caseiro e a empregada. Sonia desmaia e 

Helena, sozinha, decide enfrentar os tres bandidos. 

E outro filme que se aproveita do corpo da mulher, tratando de uma rel~lio 
homossexual, para mostrar atos sexuais com diversos parceiros. 
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Outra linha de filmes que narcou o cinema brasileiro na virada da decada de 60 para a 

de 70 foram os filmes experimentais, udigrudi ou underground, onde artistas como Luiz 

Rosemberg, Rogerio Sganzerla, Julio Bressane, Carlos Frederico, Joao Silverio Trevisan, 

Neville d' Almeida e muitos outros se destacaram. Alguns traziam personagens homossexuais 

muito afetados e quando nao muito "enfeitados", desbaratinados, aleg6ricos. Raramente nao 

eram "bicha-louca-enfeitada-espalhafatosa". Assim como urna arvore de natal kitch, 

suburbana, mal acabada. E nao raro, como em 0 Anjo Nasceu, Julio Bressane, 1970, "ela" 

aparecia na hora errada e era torturada, sob urn tronco caido de urna arvore, por dois 

facinoras, aos gritos de escilndalo. No entanto, o filme em questao, trabalha com os 

personagem tao elevados ao maximo, tao maxi.mizados em suas represe~oes que ate se 

explica o exagero da cena, sem, no entanto, deixar perceber urna certa homofobia. 

Dentro desta linha de filmes, Matou a Familia e Foi ao Cinema, tambt\m de JUlio 

Bressane, 1970, apesar de ser urn filme de personagens nelsonrodriguianos, que estao sempre 

no apice da crise, agressivos, M urna glamuri.zayao das personagens lt\sbicas, as cenas sao 

mais p13sti.ca, no tratamento do corpo femenino. Muito diferente da bicha escrota e torturada 

em 0 Anjo Nasceu. Trw;:os da homofobia? Com certeza. 

Matou a Familia e Foi ao Cinema, de JUlio Bressane e urn dos classicos da fase 

underground do cinema brasileiro. Causou muita polemica desde seu lan~amento nos 

cinemas brasileiros, ficando proibido por 15 anos pela Censura Federal. 

A trama original, refilmada 21 anos depois por Neville d' Almeida, se desenrola nurna 

casa do subll.rbio, durante o clima pesado do jantar. 0 pai reclama que o guarana esta gelado, 

e o filho acaba matando os pais, utilizando urna navalha. Praticado o crime, ele vai ao cinema, 

onde esta em cartaz o filme "Perdidas de Amor''. A partir dai, varias hist6rias sao contadas 

tendo sempre mulheres como protagonistas: urna jovem esposa rica esta cansada do marido 

que so pensa em armas de fogo e resolve passar ferias em Petr6polis; a mae pede a urna amiga 

que a acompanhe e a dissuada da separw;:ao; nurn barraco, urn homem mata urna mulher por 

amor; urn rapaz e violentamente torturado; d11as mos;as do subll.rbio se amam !< !! ligayao ~ 

criticada pela mae de urna delas, que ~ morta pela filh~ marido mata a mulher que reclama das 

dificuldades financeiras; as dnas anrigas de Petr6polis recordam seu tempo de colt\gio, amam

se ~ finalmente liquidam-se mutuamente. 

Duas hist6rias contadas dentro do filme (que o rapaz vai assistir ap6s assassinar a 

familia), apresentam sit~oes de lesbianismo: a das duas amigas do subll.rbio a as duas 

personagens femeninas, as anrigas de Petr6polis (Marcia Rodrigues e Renata Sorrah), que 

vivem juntas aventuras ins6litas e urna relw;:ao lesbiana ate se matarem mutuamente. As 

personagens, das duas hist6rias, sao apresentadas em situw;:oes de crise e equilibrio emocional 

e desaguam suas w;:oes na violencia. 

Em Copacabana Exagerada I Copacabana Mon Anlour, 1973, Rogerio 

Sganzerlaconta que Sonia (Helena Ignez) sonha ser cantora da Radio Nacional e para 

conseguir sobreviver se entrega a turistas em Copacabana. Seu irmao Vidimar, empregado 
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domestico do Dr. Grilo e homossexual, apaixona-se pelo patrao. A mae de Sonia e Vidimar, 

urna favelada, acha que ambos estiio possuidos pelo demonio. Sonia, que ve espiritos 

baixarem em seres e objetos os mais estranhos, resolve procurar o pai-de-santo Joaozinho da 

Gomeia. E, para quebrar o feiti~o que atua sobre seu irmao (que tam bern acha isso) s6 ve urna 

saida: assassinar o Dr. Grilo. Indo a casa onde o irm3o trabalha, deixa-se seduzir por Grilo. 

Finalmente, rompe-se o feiti~o que atua sobre Vidimar e este fica em paruco com tudo o que 

acontecera. Filme experimental A sinopse aponta para urna hist6ria surreal. 

Joao Silverio Trevisan, em Orgia, ou 0 Homem que Deu Cria, 1971, e filme 

experimental, classicado como marginal ou underground. A sua trama, a partir de urn artigo 

de Paulo Emilio Sales Gomes, diz que urn rapaz, ap6s assassinar seu pai, parte para o mundo, 

liberado e sem importancia. 0 filme nao e a sua hist6ria, nao e a est6ria de ningu6n, mas de 

urn cortejo que se constitui paulatinamente nos campos e se dirige para a grande cidade. A 

primeira pessoa que 0 jovem encontra e urn fugitivo de penitencifuia, mas 0 personagem 

seguinte, urn intelectual, nao sera integrado no grupo em form~ao. Os livros - depois da 

lltiliza~ao higienica de algumas paginas- sao queimados e 0 leitor enforcado. 

Urn Travesti carmiranda, perseguido pelo ardor masculino em meio aos tufos de 

vege~ao silvestre, e protegido e incorporado. Urn anjo de asa quebrada conduz todos ao 

presidente, ou rei, ou ainda, quem sabe, urn deus paralitico e tartamudeante. Urn padre sera 

sacrificado mas o coroinha recuperado. 0 universo nao cessa de se enriquecer com indios, 

prostitutas, urn artesao de bombas, o cangaceiro ... 0 cortejo caminha, festeja, progride mas, a 

partir do encontro com os primeiros arautos da grande cidade, a vitalidade declina. 

Filmes dramaticos, baseados em textos nacionais, pe~as e romances, sintomaticamente, 

tratavam de envolvimentos emocionais com forte dose de conflitos sexuais e predominancia 

de abordagem social. Esta, em constante duelo, discord3ncia entre as personagens. 

Duas pe~as de Plinio Marcos sao filmadas no mesmo ano, 1970, pelo mesmo diretor, 

Bciz Chediak, Navalha Na Carne e Dois Perdidos Numa Noite Soja. 0 primeiro, muito 

elogiado pela critics, traz personagens do sub-mlmdo, o cafetiio, a prostituta e gay, em conflito 

violento. 0 gay e faxineiro, pobre, sublnisso ao cafetiio de quem apanha, e medroso e 

ardiloso. Tern gestual estereotipado, briga e agride a puta. 0 enredo conta que, enquanto a 

prostituta Neusa Sueli (Glauce Rocha) deixa o seu amante dormindo e vai "ganhar a vida'', o 

homossexual e faxinheiro Veludo (Emiliano Queir6s ), entra no quarto dela e furta o dinheiro 

deixado, para comprar 'fumo' e conseguir urn encontro como gar~ao do botequim. Quando 

Neusa retoma, e esbofeteada, sem saber por que, pelo amante, Vado (Jece Valadao ). 

Esclarecidos os motivos, recaem as suspeitas em Veludo. Vado exige que a mulher chame o 

pederasta. No inicio da refrega, Veludo nega, mas termina confessando na base da violencia. 

Vado tambem se diverte no corpo-a-corpo, repugnando Sueli. Depois de dominar a sit~ao, 

Veludo se retira. As recl~oes de Sueli, Vado ataca, ofendendo a velhice da mulher, 

humilhando-a. Sueli, irritada, usa urna navalha para exigir que V ado tenha rel~oes com ela. 0 
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homem se intimida, procura transform.ar a humllhayao em mal-entendido e sai. Neusa Sueli, 

sozinha, come urn sanduiche. 

0 segundo, Dois Perdidos Numa Noite Suja, menos incensado pela critica, pelo fato 

do fiJme ser considerado urn teatro filmado, copiando ipsis litteris o texto de Plinio Marcos, 

narra a hist6ria de Tonho (Emiliano Queiroz) e Paco (Nelson Xavier) que vivem nurn 

pardieiro e trabalham no mercado. Certa vez, Tonho se desentende com outro carregador; e 

humllhado e Paco aproveita para ridiculari.za,..lo. Ao saber que Tonho tern urn revolver, Paco 

propoe urn assalto. Diante da recusa de Tonho, Paco mente-lhe, sobre um acordo com o 

carregador que o humllhara. Tonho acaba concordando. Os dois assaltam um casal e na 

divisao do roubo Paco tenta enganar Tonho. Cansado das humilhayoes, Tonho empunha a 

arma contra Paco. Este nao se assusta, lembrando que falta muni~ao. Tonho tira uma bala do 
bolso, carrega a arma e obriga Paco a bancar urna mulher. Mata-o, por fun. 

Dois fiJmes da decada de 70, A Casa Assassinada e 0 Desconhecido sao baseados em 

romances de Lucio Cardoso. "Cronica da Casa Assassinada", um dos melhores do autor e 

adaptado em A Casa Assassinada, Paulo Cesar Saraceni, 1971. Filme extremamente hterano, 

teatral e arrastado. Muito narrado e dialogado. E uma contundente incursao sobre o 

homossexualismo. Conta a hist6ria da decadencia da mansao dos Menezes, situada em Vila 

Velha (MG), meio a perversoes e desejos. Nina (Norma Bengell), ill se hospeda, vinda do RJ, 

recem-casada com Valdo Menezes (Rubens Arat1jo). Evitando a negatividade refugia-se no 
quarto de Tim6teo (Carlos Kroeber), o irmao homossexual de Valdo, que a familia esconde, 

por insistir em se vestir com roupas da sua falecida tia-av6, e que no fiJme aparece muito 

exagerado no tocante a gestualidade e sub-gestualidade. Demetrio (Nelson Dantas ), outro 

irmao de Valdo, acusa Nina de estar tendo um caso com o jardineiro, Alberto (Augusto 

Louren~o). Valdo choca-se, tenta o suicidio. Os Menezes pedem que Nina se retire. Nina 

retorna anos depois e se depara com seu suposto filho (Augusto Louren~o) e do jardineiro 

trazido por Ana (Tete Medina), esposa de seu cunhado, Demetrio. Nina e obrigada a se retirar 

mas retorna anos depois. Tim6teo se une a Nina na tentativa de destruir aquela familia que os 

oprime. 0 fiJme segue ate a morte de Nina e de Tim6teo, que durante toda sua vida foi 

apaixonado pelo jardineiro. Este fiJme sera analisado mais intensamente nos capitulos 

seguintes. 

0 Desconhecido, Ruy Santos, 1977, diferentemente de A Casa Assassinada, nada 

apresenta de gestualidade caracteristica que tipifique ou marque o personagem homossexual. 

Apresenta a hist6ria de amor secreto, m6rbido e frustado de um capataz por um peao no 

interior de Minas Gerais, na decadente fazenda Catavento. Esta e dirigida pela desp6tica 

Aurelia (Isolda Cresta), que mantem seus empregados Miguel (Resende), Elisa (Oiticica) e sua 

filha Nina (Valerio), urna relayao feudal de trabalho. E quando, atendendo a um anitncio de 

emprego no jornal, chega a fazenda um desconhecido que passa a ser chamado de Jose 

Roberto (Linhares). Admitido como capataz, Jose Roberto mantem segredo sobre sua vida 

pregressa e nao se deixa envolver pelos apelos sexuais de Aurelia, que era amante de Miguel. 
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No seu isolamento Jose Roberto afeicoa-se ao jovem Paulo (Alvisi), ensinando-o a ler e 

escrever, tornando-se seu mentor intelectual. Este nao compreende o tipo de sentimento que 

deSJ>ertou em Jose Roberto e mantem urn namoro com Nina, cuja beleza e juventude 

provocam fundo ressentimento em Aurelia, e acabam por determinar seu afastamento da 

fazenda. Nao querendo perder Nina, planeja fugir com ela e dona Elisa, Quando Jose Roberto 

descobre o plano de fuga dos jovens, deseSJlera-se e mata Paulo, Uni.co motivo de sua 

permanencia no local e objeto de seu amor obscuro e proibido. 0 desconhecido confessa seu 

crime ao padre da regiao e parte. 

Baseado na novela homonima de Jose Mauro de Vasconcelos, Conftssoes do Frei 

AbObora, Braz Chediak, 1971, conta que Frei Ah6bora, ap6s abandonar a sociedade, procura 

urna vida pura entre os indios do Xingu e, em meio a doenr,:a que o abate, passa a recordar o 

passado e seu amor por urna mulher que o levou a abandonar a vida das grandes cidades. 

Sobre este filme destacamos uma curiosa critica de Ely Azeredo, comentando o voyerismo do 

filme: "Percebe-se que ha duas grandes paixoes na hist6ria: a do pintor (Tarcisio) pela 

milionana (Bengell) e a de Frei Ab6bora (Tarcisio) pelos indios (do Xingu). Esta Ultima ocupa 

metragem quase subliminar dentro da extensao do filme. As Confissoes de Frei AbObora faz 

com o indio aquilo que o her6i acusa a ex-namorada de desejar: desfruta-lo como modelo de 

fotografia-souvenir, prazer turistico. Frei Tarcisio procura na proter,:ao aos indios, sob o 

tormento da malaria, urn biombo para seus pecados?."7 

Arnaldo Jabor, filma dois textos de Nelson Rodrigues, Toda Nudez Sera Castigada, 

1972 e 0 Casamento, 1975, este o Uni.co romance do autor. Ambos destacam a personagem 

homossexual, sobretudo o segundo. Neste, o gay e apresentado de maneira espalhafatosa, em 

termos de gestualidade e sub-gestualidade. J3, Toda Nudez, nao possui estes aderer,:os, 

apresentando o personagem Serginho como urn rapaz de modos normais como qualquer outro 

que, ap6s uma prisi'lo, se envolve com urn truculento ladrao boliviano. 

A trama de Toda Nudez Sera Castigada gira em torno de Herculano, de familia 

tradicional, jurou a esposa, antes dela morrer, jamais se ligar a outra mulher. Juramento que 

quase o leva a loucura. Serginho, seu filho, jovem puro, aluno de colegio tradicional e 

igualmente contrano a presenr,:a de outra mulher na vida do pai. Patricio, o irmao crapula de 

Herculano, vive as custas dele e tudo faz para que ele fique mais dependente dele para melhor 

exploci-lo. Aproveitando urna das crises de desespero de Herculano, ele coloca junto de sua 

mesa a foto de Geni, prostituta de cabare, e o induz a procura-la. Com Geni, Herculano passa 

tres dias de loucura. Ao voltar a realidade, renega aquela ligar,:ao que considera espUria. Mas, a 

essa altura, Geni e Herculano esti'lo irremediavehnente apaixonados. Herculano procura fugir, 

esquecer, mas nao consegue. E atormentado por Patricio, que o incita, e pelo filho que lhe 

condena a conduta. Na continuidade da trama, todos os personagens enveredam por caminhos 

tortuosos, sem solur,:ao. Os acontecimentos finais sao surpreendentes. Serginho, rapaz 

absolutamente tranquilo, que jamais manifestara nenhurna tendencia homossexual, nem pelo 

7 Critica de Ely Azeredo, JB, 13.10.71 
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seu gestual nem por suas atitudes morais, termma preso. E estuprado na prisao por urn ladrao 

boliviano !<.,. por fun. foge para g Bolivia com ele. Geni, que por ele se apai.xonara, antes de 

suicidar-se, deixa todas as suas, revel~oes gravadas nurna fita enderes;ada a Herculano. 

Ja 0 Casamento, Amaldo Jabor, 1975, todo narrado em flash-back, sao os conflitos 

exi.stenciais e cin.cunstanciais que envolvem Glorinha (Adriana Prieto) nas 48 horas que 

antecedem o seu casamento. Sua rel~ao com Antonio Carlos (Erico Vidal), namorado de sua 

Amiga, Maria Ines, urn play-boy dazona su1 do Rio, a pai.xao doentia de seu pai (Paulo Porto) 

por ela e a descoberta de que vai casar com urn homossexual. Ele, no entanto, s6 aparece no 

final, na cena do casamento. A presens;a mais contundente da personagem gay neste filme, se 

da quando Glorinha recorda de Antonio Carlos que a leva, nurna perspectiva de aventura, 

para conhecer uma bicha-louca de subfu-bio(Andn\ Valli) que resolve se vingar do pai, agora 

paralitico, prometendo a todos ter urna rel~ao com urn motorista de onibus, negro, diante 

dele. No desenlace monstruoso da narrativa da visita, Glorinha se entrega a Antonio Carlos 

perdendo a virgin.dade. 

0 Casamento, apresenta urn homossexual com forte carga de estere6tipos na 

gestualidade e narratividade. E outro filme que estaremos analisando mais detalhadamente nos 

capitulos seguintes. 

Dois outros filmes de Amaldo Jabor apresentam personagens homossexuais, travestis. 

Eu Te Amo e Eu Sei Que Vou Te Amar, que comentaremos nas produs;oes da dt\cada de 80. 

Baseado em romance de Marques Rabello, A Estrela Sobe, Bruno Barreto, 1974, conta 

a hist6ria de Leniza Mayer (Betty Faria), "patrimonio da mUsica popular brasileira'', que e 
agora veterana a dar notas a calouros em shows musicais de televisao. Apesar dos anos que a 

separam, ve nurna caloura a Leniza de ontem. 0 filme volta ao passado de Leniza: sua 

primeira apresen~ao como caloura, a rotina na pens® da mae (Vanda Lacerda), a lig~ao 

amoroso e interessada com Mario Alves (Carlos Eduardo Dolabella), em que ve alguem capaz 

de coloca-la no meio radiofOnico, a revolta contra bai.xezas dos bastidores do radio, a rela&ilo 

amorosa com urna cantora veterana (Odete Lara)). Leniza faz bern os primeiros testes e avans;a 

na carreira, contra a vontade da mae. Passa a cantar na melhor estayao de radio do Rio, faz 

shows no Cassino da Urea e dans;a em filmes musicais. V endo agora a caloura feliz com o 

primeiro triunfo, Leniza relembra o arduo caminho da g16ria. 

As cenas de lesbianismo de A Estrela Sobe, entre a cantora Leniza Mayer (Betty Faria) 

com uma produtora e diretora (Odete Lara) de urna gravadora de discos, durante o seu 

caminho para o estrelato, sao ousadas. Urn plano, em contra-plonge, de Betty Faria nua 

dentro de uma banheira se beijando com Odete Lara, e metendo o pe no interruptor do abat

jour, dando inicio ao efeito de escurecimento na cena, lembra cenas de Antonioni. Na hist6ria, 

no entanto, a personagem utiliza-se do lesbianismo para subir na carreira. Seria ingenuidade 

dizer que isso nao e urna tatica das mais usadas, por muitos, mas, outra vez o 

homossexualismo aparece como algo oportunista, algo assim, urn tanto sujo. 
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"Balada das Duas Mocinhas de Botafogo", poema de Vinicius de Moraes, serve de 

argurnento para o belissimo filme Marilla e Marina, Luis Fernando Goulart, 1976, que narra 

a tragica hist6na de duas irmas. Marilia (Denise Bandeira) e Marina (Katia d' Angelo), filhas de 

Dona Gloria (Fernanda Montenegro), que faz doces para fora para garantir o on;amento 

familiar, e vive sonhando com urn born casamento elas. Marina, independente e revoltada, 

nao se s'Ubmete ao jugo materno, procurando subir na vida atraves de seus relacionamentos 

amorosos. Humilhada por Marcos (marcelo Picchi), rico playboy que queria apenas se divertir 

com ela, vinga-se conquistando o namorando da irmii, JUlio (Stepan Nercessian). Marilia, 

dominada pela mae, fica noiva do rapaz embora nao o arne. Marina, mais fria e calculista, 

envolve-se com seu novo chek Marcelo (nelson Xavier), mas os dois sao suroreendidos vela . ' . . ... .._ 

esposa deste, Helena (Joana Foom), quando almoyavam juntos nurn restaurante. Obrigado a 

escolher entre a amante e amulher, a quem deve seu cargo de chefe muna firma financeira, 

Marcelo abandona Marina. Por sua vez, Marilia, decepciona-se com a violencia revelada por 

JUlio nurna gincana de que os dois participam, e resolve abandona-lo, entregando-se a ele, 

entretanto, no dia seguinte. As duas irmas, antes distanciadas, aproximam-se pelo sofrimento ~ 

as decepQoes. Abr<Wam-se, choram ~ se amam. Depois, se matam. 

Este filme dramatico, que teve do diretor Goulart urn tratamento hlunanistico e poetico 

abordando o tema da solidiio e incomunicabilidade, se baseia em fato real ocorrido no Rio de 

Janeiro, na decada de 50, no qual se inspirou Vinicius de Moraes na composiyao do poema 

"Balada das Duas Mocinhas de Botafogo'. 

0 Corti~o, refilmagem, Francisco Ramalho Junior, se passa no Rio de Janeiro, final do 

seculo passado. 0 portugues Joao Romao (Armando Bogus) vive da renda que lhe da o 

cortiyo que ele construiu junto a vivenda do burgues Miranda. Em casa, Romao explora o 

trabalho escravo da negra Bertoleza (Jacira Silva), gerindo seus recursos duramente 

amealhados e de quem cobra urna falsa carta de alforria. Entre os varios moradores do corti((o 

estiio Jeronimo (Mario Gomes) e suamulher Piedade, portugueses recentemente emigrados. 0 

portugues tern urn caso com a mulata Rita Baiana (Betty Faria), primitiva e sensual, de 

costlunes livres, que cria transtornos entre os moradores do corti((o. 0 romance provoca urna 

tragedia- o assassinato do amante de Rita, Firmino- que culmina como incendio do corti((o. 

Beneficiado com 0 dinheiro do seguro, Romao propoe Casamento a filha de Miranda, Zulmira; 

fo:rjando a cobran((a da devoluyao de Bertoleza pelo verdadeiro senhor - que resulta na morte 

da escrava- ele esta livre para o casamento. Jeronimo volta para a esposa e na noite em que 

Rita retorna ao cortiyo faz-se urna festa pela proclamayao da Republica. 

Ja no final da decada, entre os filmes adaptados de obra literaria, temos o sensivel A 

Intrusa, Carlos Hugo Christensen, 1978, a partir de urn conto do argentino Jorge Luis Borges, 

que conta com diillogos de Origenes Lessa e Ubir~ara Raffo Constant. Belamente fotografado 

por Antonio Gonyalves e com musica de Astor Piazzolla, A Intrusa, com urn clima 
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misterioso, tao proprio dos contos de Borges, conta a estranha rel~ao de afeto que envolve 

dois irmaos. Se situa por volta de 1890, nwna pequena vila encravada no sul do Brasil, onde 
viviam os irmaos Nilsen. Considerados gente estranha e misteriosa, que afora as alter~oes 
resultantes do excesso de bebida, nao diferia dos demais moradores do local. Pobres, donos 

de wna carreta e wna junta de bois, eram tropeiros, ladroes de gado e trapaceiros. A regiao os 

temia. Solit3rios, os Nilsen eram ligados por uma estranha ~ profunda amizade. Urn dia, 

Cristiano (Jose de Abreu), o mais velho, leva Juliana ( Maria Zilda) para viver com ele. 

Eduardo ( Arlindo Barreto), o mais jovem, torna-se carrancudo e embriaga-se constantemente. 

Esta apaixonado por Juliana. Servindo aos Nilsen como urna escrava, Juliana, com o 
consentimento de Cristiano, torna-se amante de Eduardo. A rel~ao e insustenhivel e os 

irmaos vendem a mulher awn prostlbulo. Chegam a se acreditar salvos, mas as escondidas, 
visitam Juliana. Depois de wn inesperado encontro no bordel, resolvem traze-la de volta. Mas 

0 retorno a convivencia a tres e urna tragica experiencia para OS Nilsen. Eles terminam 

matando Juliana e continuam juntos em sua solidao. 

Baseado em conto de Jorge Luis Borges. A estranha paixao entre dois irmaos que passam a 

viver com a mesma mulher ap6s urn dele com ela se casar. Ap6s dividirem a mulher 

conjugalmente, terminam por a assassinar misteriosamente e terminam juntos. Profundo, 

este filme, que se refere a Biblia numa das Unicas ci~oes desta sobre o homossexualismo, o 

amor entre dois irmaos ( ... ), alem de refletir sobre a solidao, o homossexualismo, a rel~ao 

entre seres, discute duramente a posi~tao da mulher. Mesmo que se reportando ao seculo 

passado, dentro do contexto da emo~tao e da validade de seu papel, a mostra submissa e 
indiferente perante urn mundo particular de dois irmaos que, sufocados por urna 

incompreensao mUtua dos mecanismos psicol6gicos das emo~toes que vivenciam, a deixam 

indefesa e muda diante da ~ao destes ''homens", que ela, tao pouco, ousa conhecer ou 

desafiar. 
Dois filmes de Miguel Faria Junior, com tratamentos cinematograficos distintos 

abordam o assunto. Urn deles, Republica dos Assassinos, realizado eml979, e baseado em 

romance de Aguinaldo Silva, tern urn tratamento cinematografico classico e aborda o 

homossexualismo masculino, onde wn travesti se envolve nurn cenano de violencia policial e 

revela conflitos sociais aterradores; e Pecado Mortal 1970, com roteiro original, tern uma 

camera mais solta e experimental , apresenta longos pianos com seus personagens e discute o 
lesbianismo no meio de wna familia decadente. 

Republica dos Assassinos, situa sua hist6ria no final da decada de 60, precisamente em 

1968, a partir de quando, wn grupo armado auto denominado Esquadrao da Morte come~tou a 

atuar na cidade do Rio de Janeiro, executando sumariamente mais de mil pessoas. Esses 

crimes come~taram a ser denunciados quatro anos depois envolvendo policia e justil):a, num 

rumoroso processo que acabou sendo arquivado, apesar de provas concretas e testemunhos 

insuspeitos. No mesmo periodo o Rio de Janeiro passa a conhecer vanas pessoas que direta 

ou indiretamente tiram proveitos dos crimes praticados pelo Esquadrao da Morte: urn 
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promotor ambicioso que a partir de urn inquerito suspeito, quer se passar por urn grande 

justiceiro; urn reporter policial dividido entre seus ideais de juventude e as vantagens que lhe 

sao oferecidas pelo sistema corrupto; urna mot;a de sociedade em busca de emot;oes; o dono 

de urn jornal, porta..voz do sistema, capaz de tudo em funt;ao de sua carreira politica; urna 

conhecida atriz que abandona tudo e se converte a urna seita religiosa; e os crimes cometidos 

por urn policial membro de urn grupo de elite. 

Adaptat;ao do romance de Aguinaldo Silva, fez sucesso nos anos 70, traz semelhant;as 

com a hist6ria real do policial Mariel Mariscot. E urn retrato seco sobre repressao politica e 

homossexualismo declarado. 0 travesti suburbano vivido por Anselmo Vasconcelos se 

envolve com o esquadriio da morte e termina matando urn dos lideres. Ha cenas declaradas de 

amor entre o travesti e seu parceiro e urna clara divisao entre o passivo ( o travesti-Anselmo 

Vasconcelos) e ativo (Tunico Pereira). Durante urn julgamento, o travesti, testemunhando, 

pergunta para o juiz: "0 senhor acha que eu sou uma aberrat;ao, senhor Juiz ?". 

Pecado MortaL Miguel Faria jr., com roteiro original, todos os personagens tern o 

mesmo nome do ator que o representa e narra a desintegrat;iio familiar. Renato(Machado ), 

economista recem-formado, retoma a familia; Dr. Jose(Lewgoy), o pai, dono de urn 

matadouro; D. Fernanda (Montenegro), a mae, pianista frustada; Susana (Moraes), urna tia 

paralitica; Anecy (Rocha), .!! !J::mj, que nao oculta desejos em relayao .!! urna amiga, Rejane 

(Medeiros). Renato principia urn namoro com Rejane, para desespero da tia - que tinha 

relat;oes amorosas com o sobrinho -e da irma Casam-se. Susana suicida-se e Anecy mata 

Rejane. D. Fernanda, nao aguentando mais a vida junto do marido, abandona a casa. 

Enquanto o Dr. Jose rola aos pes da amante e Renato visita o matadouro, Anecy corta os 

pulsos e deixa Q sangue correr no ~ do jardim. 
0 :filme e extremamente dramatico no enfoque da relat;iio lesbiana, beirando a tragedia. 

k> personagens nao se entendem, urna e morta pela outra que por fun, suicida-se. Muitos 

criticos consideram antol6gica a longa cena onde Annecy Rocha corta os pulsos a beira do 

lago. 

Nurna primeira avaliat;ao, dos :filmes da decada de 70, baseados em textos litecirios, 

poderia nos revelar como os de personagens mais delineados, mais debatedores, que tern urna 

importante funt;iio dentro do tema que e proposto por sua hist6ria. No entanto, OS 12 filmes, 

que comentaremos a seguir, alem de Pecado Mortal, e que encerram a decada de 70, todos 

tern roteiros originais e com profunda preocupat;iio de abordagem social, do tema 

homossexualismo. Servindo, por vezes, como contundentes criticas sociais. Em quase todos 

eles, os personagens estao situados em meio a engrenagem da grande cidade. Neles, podemos 

verificar a present;a cada vez mais personificada e debatida da personagem homossexual. 

Embora muitos deles se utili7em da gestualidade e sub-gestualidade de maneira estereotipada; 

e no qual se sobressai A Rainha Diaba, o espat;o do homossexual, a sua at;iio dentro do meio 

social, tern nestes filmes, urna tentativa de debate e critica vaudos. e, alem disso, de maneira 
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muito diversificada. Nlio chegam a ser filmes de autor, mas trazem urna marca muito particular 

de cinema 
Estranho Triangulo, 1970, foi bern recebido pela critica,8 e urn dos primeiros filmes 

de Pedro Camargo, diretor que se afastou da atividade cinematognifica muito cedo apesar de 

todo seu talento. Recebido bern filmado em preto e branco narra a hist6ria de urn triangulo 

amoroso onde dois homens e urna mulher em rel~3es sentimentais e violentas. 0 rapaz se 

submete ao homossexualismo por uma melhor condiylio financeira. Realista, se passa em 
Copacabana, Rio de Janeiro. 

Durval (Carlo Mossy), sai do interior, pois sabe que as grandes oportunidades estlio 

nas capitais. A atr~lio da grande cidade, mulheres, sonhos, festas, misteno, luxo, esperanyas e 

dinheiro. Na metr6pole ele experimenta a cruel duvida, ditada por seus sentimentos mais 

puros: nlio veneer na vida fazendo for9a ou veneer na vida sem fazer for9a. A oportunidade 

desta segunda hip6tese lhe e oferecida por Werner e ele capitula. De repente, com urn luxuoso 

apartamento em Copacabana, urn mustang, viagens para Nova York, urn iate, seus sonhos 

acontecem. Isso por causa de seus servis:os a Werner, um patrlio generoso que, em troca, lhe 

pede mais do que urna simples amizade. Tudo se complica todavia quando Werner se casa 
com Susana e urn estranho e violento triangulo amoroso passa a ser vivido sob o mesmo teto. 

A sit~lio proposta pelo filme de Pedro Camargo, no entanto, nlio aprofunda a questlio 

do homossexualismo ou bissexualismo dos dois homens envolvidos. 0 filme e seco e urn 
tanto distante nesta questlio. 0 personagem de Durval, termina sendo sempre o mesmo dos 

diversos filmes aqui analisados, o do aproveitador, eo de Werner, o do capitalista, que como 

dinheiro parece burlar e dirigir a sua pulsiio sexual para qualquer lugar que possa apontar. 
Andre, a Cara e a Coragem, Xavier de Oliveira, 1971, apresenta tambem "o 

aproveitador" ou "o circunstanciado". Nele, Andre (Stepan Nercessian), de 17 anos, vindo da 
cidade mineira de Carangola, tenta ganhar a vida no Rio. Mora nurna penslio s6rdida, arranja 

diversos biscates, torna-se gigolo de urna velha, apaixona-se por urna garota, Marli (Angela 
V aleno ). Para niio ter que voltar a Minas, passa a viver a custa de urn homossexual. Depois o 

abandona e reencontra Marli, que esta gravida. Para acertar sua vida com a mo9a, tenta obte~ 

emprego com urn amigo, de Carangola. Novamente nada consegue. 
Andre, o personagem titulo, vern do interior e transa com o gay por dinheiro. Aqui, 

diferente da proposta de Estranho Triangulo, onde Durval quer veneer sem fazer for9a, o 

filme coloca o homossexualismo como Ultimo recurso financeiro, para o personagem Andre, 

que se utiliza dele temporariamente. Funciona como urna dent!ncia de urna realidade social, 

porem, a coloc~lio do homossexualismo no momento critico do personagem deixa para a 

plateia urn sentido pejorativo, urn Ultimo recurso, que mesmo assim ele abandona. Em 

8 "'At Wquicte;6o1 Utiaiail do flhm" d.Wom. ~ quuo totaJ.tmam da toJa,. ~ por mcro ac::identc ao fh1al. Jmtala-ao, em 1<10 klpr, uma hll~ria 00 homoucxualil:mo 1.:1 

~ wrioaa (.m ~ im:ttw::ia) 110 tl'lboyar o ~ ~tado por MouyJB~ aanto.,. nwa cp:~ l1lo ..cit& inte:re'" menot ~ pollpl 01 ~ 

~.m de pon1a a pon1:a i11comPlctot e V'2gOI como= figDml deum tmiltrr. A estrotum mmo c&qucrr»ltk:a e ftagmefl.tadu em 1001 e vindaJ :m arot10logil dllltiri6ria .l'tfbfVn e1ta 

11mJB1j1o dll ~ • e=fl:itol Binda poreo:.ttuir"'- • Crltica de Ely .bamkl, :inJonal do lbai1.14.8.70. 
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resumo, o exluido Andre, no auge de sua crise se socorre no homossexualismo mas, mesmo 

assim, o despreza. Seu interesse ali, era, momentaneamente, captar recursos financeiros de 

uma fonte facil e ntpida. Assim como algo descartavel, o homossexualismo, atraves de um ato 

de prostituiyao. 

Uma Verdadeira Historia de Amor, Fauzi Mansur, 1971, apesar de trazer um desfecho 

estapafUrdio, foi elogiado pela critica9 da epoca por seus bons momentos de cinema. Vejamos 

sua hist6ria que em muito lembra a de Diadorim de Guimaraes Rosa. 

Paulo (Francisco de Franco), engenheiro ~ entusiasta do automobilismo, adota Darci, 

menino engraxate vindo do Nordeste. Aos poucos, Pau1o vai percebendo que se apaixonou 

por ele " passa por uma crise de duvidas " angUstias. Rompe com a noiva e e objeto de 
esdunio de seus amigos. Darci foge e Paulo fica desesperado. Reencontram-se e o rapaz 

decide viver intensamente sua paixao, quando descobre inesperadamente a verdade: Darci na 

realidade e uma jovem educada como menino pelo pai desde a morte da mulher. 

0 interessante da hist6ria, contada no filme Uma Verdadeira Historia de Amor, e o 

que ela levanta em termos de sentimentos, motivayoes internas e preconceitos sociais sobre o 

homossexualismo. E isso, durante quase todo seu desenrolar, em bora reserve, para os minutos 

finais, um desenlace conformista que, claramente , brinda a plateia - e quem sabe se camufla 

da censura da epoca, 1971 -como alivio da volta a normalidade com a descoberta de que o 

garoto, Darci, por quem Paulo se apaixona, e na realidade uma garota - cuja interpretayao da 

personagem coube a atriz Vera Lucia. Mas, ate entao, a plateia ja se envolveu, refletiu. Mesmo 

com este final, o sentimento despertado no engenheiro pelo, ate entao, garoto poderia suscitar, 

outras questoes de discussao: o amor por adolescentes, o bissexualismo - que se caso nao 

fosse a tendencia de Paulo, que surpresa seria para o homossexual descobrir, na cama, que 

seu parceiro e na realidade uma mulher - e a propria natureza do amor e da atrayao sexual, no 

que diz a respeito da escolha do parceiro sexual sem distinyao de sexo. E assim, se puder 

viver, como o titulo do filme sugere, uma verdadeira hist6ria de amor ... 

Com argumento e diruogos de Plinio Marcos, A Rainha Diaba, Antonio Carlos 

Fontoura, 1974, mexe com o submundo do trafico de drogas carioca, apresentando mn 

bandido negro e homossexual, vivido por Milton Gonyalves, que, de leve, lembra a vida de 

Madame sam, lendiuio marginal, tambem carioca e homosse.xualE, segundo seu realizador 

Fontoura, um Thrilkr pop-gay-black. 0 filme mistura banditismo e homossexualismo, se 

passando no sub-mundo gay e do trafico de drogas do subillbio do Rio de Janeiro. 0 

9 Comentliriot crlb;oa: "'0 dinrtor Fllll:!:i MIU!IIlt ( ... ) Se nlo comep emocionar tt pUblico, p11lo IMnoll fkx com que eie: partii:ip11. A1 rewr&• de Pi!U!o e Darcy do :natumil, ha :nt:~lu meno• 

e~tuptn, ~ c :rt!pulaa ~ o ~ aont:ido tmgico. U.ma e.picitl do t\'IIUBvilhoiO ~pot 1i meamo impede Puu1o de CU:i.t no mclod:ama. D!Utly, como ten ro~to t1:mpa1ico c 

puto, 4 o qua de,. fln'O U.tmmanto inocntt. do ~kama. EN. pln~DI. e "Mlimpnadate fOito a~ Witte. Da fUme poder-te-Wncortu ~ matnJS Km. pnjub:o- $ tupirlka • lbmlda 

a oMW da 110d!J91o de Dllfl:ly~ ~ 11. cetVl da lOtta Ot\1. ~ f'aDJo ~ dilttaif-eo de ten pt'OOiMM,. Mm. ~re. GOfll6i!J{-Io. Yom dino,u thm dalp!llo ouo oomp.Lexo d6Mtlvol'Mm-llfl 

smdativammte. com ttatumlidade, ate a ent.np dowapemda de P1m1o 110t IWI nntimmt01 anounail. t ~ acontace o Unprevino. bmlco, to~co, ~ cbmico ... ~ Bmna 

Bocl18JUCci. inlomalda Iatdo. :ZO.ll.71. 

• L>e um. ~ ~ banal, FllJ%i :MIWIUl' cria wn fUme t&rio. che:io de IUlplellll. ittovudo de cuta fbmsa toda uma cttmtun. fonMl em. 1111 tratuldo de cotMd.ia e emtiama. 

Mnmut del.ine1a mtilfhl:or:iamenf.C a peno.t'lalidade: 4oa prota&Dniltm. 0 Dnico e pamtrel defhll:o 00 :tl1mc: o abDio dlldrama.1icidade. De ~t fbnna. o clima mgerido fllo en1m em decl:&tiO. 

USM. ad:rnuavel ~" ~ I..c:m Cakoff, in DWiD de SIP ?do. :30.11:71. 
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marginal Rainha Diaba (Milton Gon9alves), controla com mlio de ferro o crime organizado da 

cidade. Para evitar que urn de seus homens-chave seja preso, encarrega o chefete Catitu 

(Nelson Xavier) de inventar urn bandido perigoso para despistar a policia. 0 pivete Bereco 

(Stepan Nercessian), sustentado pela cantora de cabare Isa (Odete Lara), e o escolhido e 

projetado no mundo do crime. Bereco, porem, leva tlio a serio seu sucesso que resolve se 

estabelecer por conta pr6pria, enfrentando Rainha Diaba e seus capangas homossexuais nurna 

sangrenta guerra das bocas. 

A marginalidade tambem e a tonica de 0 Amuleto de Ogum, Marcados Para Viver, 

Barra Pesada, Amor Bandido, AUra do Delirio e Morte Transparente, que se situam na 

cidade grande, enquanto que Chuvas de Verao, Na Boca do Mundo e Principio do Prazer, 

se passam na periferia ou no interior, e discutem diversos temas. · 

0 Amuleto de Ogum, Nelson Pereira dos Santos, 1974, traz urna hist6ria mistica do 

envo1vimento de urn rapaz nordestino (Ney Santana), que tern o corpo fechado, com a 

marginalidade da Baixada Fluminense. A personagem homossexual e Madame Moustache, 

papel que Lu.iz Carlos Lacerda de Freitas viveu com o mesmo nome no filme Marcados Para 

Viver, de Maria do Rosano, 1976. Filme que conta a hist6ria do pivete Joj6 e seu 

envolvimento com a marginalia de Copacabana, onde termina fazendo urn triangulo de 

amizade com Rosa, urna prostituta, e Eduardo, urn marginal. 

Barra Pesada, Reginaldo Faria, 1977, e a hist6ria de Quer6 (Stepan Nercessian), pivete 

insubmisso e revoltado, filho de urna prostituta, compreende que para se impor no submundo 

em que vive e preciso possuir urn rev6lver e agir violentamente. E.xplorado por Teleco e 

Nelslio, que se apoderam dos pequenos roubos que ele e seu amigo Negrito efetuam, Quer6 

mata os dois e tambem seu amigo chupin, urn dos distribuidores de t6xico da quadrilha de 

Florindo, tornando-se urn marginal respeitado. Com o produto do latrocinio cometido contra 

Chupim, Quer6 improvisa urna lua-de-mel com sua amante Ana, que conheceu nurna pensao 

da Lapa, onde a salvou da fUria de urn cafetlio. Este, como vingan9a, denuncia-o a policia ao 

mesmo tempo que o contrabandista Guegue apont:a-o a Florindo como responsavel pela morte 

de Chupin. Perseguido pela lei e pela contravenQlio, Quer6 acaba crivado de balas, 

alcagiietado por Neguinho, que foi preso e torturado para denunciar seu esconderijo. 

0 cenano de Amor Bandido, Bruno Barreto, 1978, e o sub-mundo do bairro de 

Copacabana, dos pequenos inferninhos e seus shows er6ticos, dos botequins e lanchonetes de 

formica colorida, dos ediflcios cabe9a-de-porco, das delegacias pohciais, dos abandonados e 

sohtarios. 
Com roteiro escrito por Jose Louzeiro e Leopoldo Serran, conta a hist6ria de urn 

triangulo amoroso. 0 Detetive Galvlio (Paulo Gracindo ), urn homem que, no fun da vida, 

tenta desesperadamente recuperar sua filha, hoje Sandra Galinha (Cristina Ache), que ganha a 

vida como stripper nurn inferninho, a menina que aos 13 anos expulsou de casa, que se 

envolve com Antonio, o "Toninho" (Paulo Guarniere), urn dos milhoes de meninos 
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esquecidos que vagam pela cidade, no eixo Rio-Sao Paulo. Urn menor abandonado que 

inventou seu proprio meio de ganhar a vida: assassina motoristas de taxi, e sustentado pelo 

travesti Marlene (Maria Leopoldina-travesti), que mora com Sandra, que se suicida, logo no 

come\!o do filme. Esta personagem, Marlene, s6 aparece morta no filme. No entanto, as 

referencias no filme ao homossexualismo, toda vez que vern a baila nas discussoes de Sandra 

e Toninho, sao de uma maneira das mai.s pejorativas. As explic~oes que T oninho da a Sandra 

por ter o relacionamento com urn travesti, entre muitas frases resurne-se , por exemplo a "eu 

como e jogo fora". Este filme, tambem estara sendo analisado nos capitulos seguintes. 

A Ura do Delirio, Walter Lima Jr., 1978, que conta a hist6ria do rapto do filho da 

prostituta Ness Elliot, apresenta urn personagem homossexual titere que serve a todos para o 

fluir da trama. E incendiado pelo motorista de taxi, e fornece a pista ao policial que levara ao 

saquestrador. 0 policial, o grande her6i, salva a crian\!a e a devolve para a sofrida ex

prostituta. 

A hist6ria , onde outra vez os personagens tern o mesmo nome do ator que a 

interpreta,conta que, em pleno carnaval, nurn bloco de sujos de Niter6i, conhecido como A 

Lira do Delirio, a taxi-girl Ness Elliot (Annecy Rocha) brinca e e disputada por todos OS 

homens mas nao se compromete com nenhurn deles. Acabado o carnaval, ela continua sendo 

procurada do dancing da Lapa, onde trabal.ha. Entre seus admiradores esta CJ.audio (Marzo), 

rico, ciurnento e intransigente, que n1io admite outros amantes. Para submete-la a sua vontade, 

ele contrata o marginal Tonico (Pereira) e t.enta envolve-la no trafico de t.oxicos. 0 plano nao 

da certo e Tonico sequestra Guri-Guri, o bebe de Ness, exigindo alto dinheiro (20 mil 

cruzeiros) pelo resgate. Desesperada, Ness busca auxilio de Paulo Cesar (Pereio ), seu amigq 

jornalista e frequentador do dancing. Paralelamente, Q motorista de taxi Pedro (Bira), que 

levou urn calote de Tonico ~do homossexual Othoniel (Serra), tenta recuperar seu dinheiro ~ 

aceita urna aventura sexual com Q segundo. Nao conseguindo seu intento, Pedro incendeia 

Othoniel aproveitando-se de sua bebedeira. Paulo Cesar, encarregado de fazer a cobertura do 

caso para seu jornal; identifi.ca Othoniel como urn dos integrantes da Lira do Delirio e, atraves 

dele, chega ao sequestrador Tonico. Este ja havia vendido Guri-Guri ao doutor Antonio 

(Pedro), trafi.cante de crian9as para o exterior. Ness, disposta a tudo para reaver o filho, vai 

morar com Claudio mas n1io aguenta suas exigencias de submissao total e abandona-o. E 
novamente carnaval. Ness, embriagada, sai na Lira e, em meio a alegria e violencia gerais, 

sonha com a recuper~ao de seu filho, salvo 'a Ultima hora por Paulo Cesar. 

A Morte Tranparente, Carlos Hugo Christensen, 1978, e urna hist6ria policial onde 

Beto (Wagner Montes), urn playboy da zona sul do rio, faz urn triangulo amoroso com 

Marlene (Bibi Vogel), e com o homossexual Ramiro (Fernando de Almeida), que Beto e 

constantemente lhe da dinheiro. Beto trama a morte do amante de Marlene, afogando-o na 

piscina. No entanto, ap6s o inquerito policial, Marlene tinha outros pianos com outro 

namorado. Beto, entlio, poe tudo a perder, inclusive sua liberdade. 
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Os 3 Ultimos filmes, de nossa catalog~ao da decada de 70, com referencia ao assunto, 

com roteiro original, sao Chuvas de Verlio, Na Boca do Mundo e Principio do Prazer. 

Chuvas de Verlio, Carlos Diegues, 1978, conta a hist6ria do viuvo, de 70 anos, Afonso 

(Jofre Soares) que ao aposentar-se e homenageado por seus colegas de reparti9ao com urna 

caneta dourada. Quando chega em casa, nurn subfubio carioca, encontra urna festa organizada 

pelos vizinhos: o velho palh~o aposentado Lourent;o, o militar reformado Abelardo e sua 

mulher HelO, mais o filho Paulinho - estudante relapso - e a noiva Virginia - cinquentona do 

teatro rebolado - o operano S~o e o mal.andro Juracy, aos quais se juntam Dodora 

(Marieta Severo), filha de Afonso, e seu marido Geraldinho (Daniel Filho ), vindos da Zona 

Sul. Na primeira semana de 6cio, Afonso e envolvido pelos problemas de Abelardo, que 

condena o namoro do filho com Virginia e tenta desmorali.za-la; de Dodora, gue acaba 

descobrindo ser o marido homossexual: e pelo perigo de ter de homiziar mn marginal 

procurado pela policia, Lacraia, amante de sua empregada Lourdinha, aos quais da dinheiro 

para fugirem de sua casa, embora seja antes descoberto e denunciado por Juracy. Ame~ado 

de prisao ante a vizinhant;a, Afonso e salvo por Lourent;o, que desvia a atent;ao entregando-se 

voluntariamente a policia como sequestrador de urna menina, que violou e assassinou. Tantas 

emo9oes liberam em Afonso a coragem de possuir Isaura, solteirona que corteja M. longo 

tempo, abrindo para suas pequenas e conformadas vidas urna perspectiva de grandeza atraves 

do amor. No dia seguinte, depois de se despedir de Isaura e Sanh~o que partem para o 

trabalho, Afonso recebe a visita de dois engenheiros da prefeitura sobre a constru9ao de urn 

viaduto no local onde estao sua casa e as de seus vizinhos. 

0 tema principal do filme e a solidiio e amor na velhice no contexto de uma 

comunidade suburbana do Rio de Janeiro. A present;a do homossexualismo se da compondo 

urn painel de personagens. A acen~ao que ocorre no filme em rel~ao ao 

homossexualismo, e que refor9a urn mito suburbano, e ate nacional, o fato dele (Geraldinho) 

morar na Zona Sul, onde se supoe proliferarem os homossexuais. 

Na Boca do Mundo, Antonio Pitanga, 1978, situa sua hist6ria nurna pequena cidade do 

litoral, quando AntOnio abandona a profissao de pescador e se emprega nurn posto de 

gasolina. Ele namora Terezinha, e conhece, no posto, a rica Clarisse e os dois se envolvem e 

se apaixonam. Terezinha induz a AntOnio explorar Clarisse. Arrependido, AntOnio conta tudo 

a Clarisse, que fica desiludida. Terezinha, surra Antonio ao saber do fato e convence a ele a 

voltar para Clarisse. Mas e esta que aparece pedindo para ele voltar. Em casa, ela coloca 

veneno no seu copo de bebida e depois ateia fogo ao seu corpo, se retirando, de carro, da 

cidade. Na estrada, Terezinha lhe pede carona !l as duas juntas seguem viagem. 

Apenas na cena final o filme revela que as duas personagens tinham urna ligayao e, 

assim, terminam juntas. Cena que ilustra o cartaz do filme. 
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Luiz Carlos Lacerda, diretor do ctuta 0 Enfeiti~do, sobre Lucio Cardoso, Maos 

Vazlas, Ultimo filme de Leila Diniz, e do incensado Leila Diniz, contando a vida da pr6pria, e 

aror (Madame Moustache) de 0 Amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos, e 

Marcados Para Viver, de Maria do Rosano, conta uma hist6ria estranha no seu Principio do 

Frazer, 1979. 

Em meados da decada de trinta deste seculo, na aristocratica cidade de Paraty, quatro 

irmaos arrendam uma fazenda. A cidade vive nurn profundo clima de decadencia e os irmaos. 

dois casais, se entregam a uma vida de 6cio e relayoes incestuosas e homossexuais. Otavio 

(Paulo Vi.llaya), Mario (Carlos Alberto Ricelli), Norma (Odele Lara) e Ana (Ana Maria 

Miranda) vivem uma existencia a parte, isolados das demais pessoas da cidade. Entretanto, urn 

misttrio maior cerca a vida dos irmaos e talvez seja a causa do equilibria desse estranho 

relacionamento: a criayao de um ser em cativeiro, numa das dependencias da fazenda. A 

chegada de Alvaro ( Luiz Antonio Magalhaes), urn novo empregado, vai desencadear o medo 

de que o misterio chegue ao conhecimento dos habitantes da cidade. Alvaro apaixona-se por 

urna das irmas, Ana, que depois de urn rapido envolvimento descarta-o. Ana mantem urn 

romance com urn barqueiro da cidade (Nuno Leal Maia), de quem espera ajuda para fugir 

dali. Por causa do rnisterioso monstro, urn casal e morto na fazenda. Alvaro desvenda o crime 

o que alters o destino dos quatro irmaos. 

A decada de 80 ainda e prolifera em titulos sobre 0 assunto, preponderantemenle ate 

a sua metade. Isto devido ao declinio total da produ9ao cinematogr{rlica brasileira 

estigmatizada pela derrocada da Embrafilme, que representou o corte juridico das leis 

protecionistas ao mercado de exi.bi9ao da produ9ao cinematografica: feits no Brasil. E 
impossivel deixar de falar, neste momento, da ayao do cineasta engajado Ipojuca Pontes, 

frente ao 6rgiio e.d.nriJ:ristrador de cinema do govemo Collor de Melo, que levou a miseria toda 

a classe cinematogra.tica, sem excessao, que procurava se formar. A Falta de perspectiva, de 

Ipojuca Pontes, de um plano interdisciplinar de assuntos, envolvendo os problemas que 

regorgitavam da classe cinematogratica brasileira e gritanle. E esta classe, tiio pequena, que 

nao iinha nenhum mecanismo de defesa, nenhuma salvaguarda para reclamar urn direito 

adquirido ao longo de mtos, mal teve tempo de se recuperar, pois logo veio a resposta do 

povo brasileiro ao lograr o impeachemenl do nosso entiio supremo representante, o presidente 

, dizendo, como palavra de ordem : "o que o povo poe o povo tira". Em suma, o dire ito de 

errar custa muito caro. E a classe cinematogratica sentiu isso no bolso, na pele (mente) e na 

tela Emagreceu diante da diets de filmes. Fragmentou-se, quase sumiu. 

A faits de uma perspectiva politics cinematogrB.fica futura, baseada em estudos e 

indicadores, revelou tanto uma classe quanto urn govemo despreparado para com o "M de 

\'ir", em termos de respostas. E isto falando-se em torno da politics cinematografica. 
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Mas, apesar disso, enquanto os filmes poderam vir a tona, ou seja, emergir do sufoco, 

44 titulos, da decada de 80, foram catalogados dentro do nosso assunto em discussao. 

Percorrendo as linhas de estilos "adotados" na decada de 80, entre os porno-eroticos 

estariam: 
A sinopse de As Intimidades de Analu e Fernanda, Jose Miziara, 1980, diz que, 

sentindo-se abandonada e usada por Gilberto (Enio Gon~talves), seu marido, Analu (Helena 

Ramos) devolve-lhe a alianQa, rompendo a relayao. Resolve, entao, ir de carro refugiar-se em 

Ubatuba. Num bar de estrada, ela conhece Fernanda que The oferece sua casa, ja que nao ha 

vagas nos hoteis da cidade. Dai, nasce uma relayao amorosa entre as duas. Tudo corre muito 

bem, no inicio; mas depois, Fernanda mostra-se muito ciumenta. Isso provoca uma serie de 

desentendimentos e brigas entre as duas. Gilberto, afinal, consegue local.izar Analu em casa de 

Fernanda. 0 encontro dos tres e muito desagradavel. Depois que Gilberto sai, ja sabendo de 

tudo, Analu decide fugir. Aproveita a amdrugada, enquanto Fernanda dorme. Mas esta 

percebe a fugae sai de carro em sua perseguiyao. Chegando em Sao Paulo, Analu tranca-se 

em casa para que Fernanda nao entre. Nao percebe, no entanto, que Gilberto, escondido, 

destranca a porta. Fernanda entra, armada de canivete. Ameayada, Analu mata Fernanada. Os 

vizi.nhos acordam com o tiro e Analu mente, dizendo-lhes nao conhecer aquela mulher, 

afinnando ser ela uma assaltante. Gilberto, o Uuico a saber da verdade, chantageia Analu, 

obrigando-a a voltar para ele. Ela aceita, recolocando a alian~ta no dedo. 

Pela sinopse percebe-se que a lesbica que Analu conhece torna-se a figura mais 

perigosa da trama. Ela persegue, invade a casa de Analu armada de canivete. E como se, de 

repente, a lesbica Fernanda, se tornasse uma possessiva perigosa e assassina. 0 filme traya um 

perfil do homossexualismo, como nas innmeras pornochanchada, como fator de pessoas 

altamente desiquilibradas. E uma maneira de acrescentar dados falsos e negativos no ideano 

popular sobre o homossexualismo. 

Em, As Intimidades de Duas Mulheres, Vera e Helena, Mozael Silveira, 1980, filme 

paulista, Vera e Helena vao para o Guaruj3, a fim de passarem juntas as ferias. Ao chegar, 

encontram Marta, uma ex-amante de Helena, que propoe um passeio a Santos. Vera nao vai e, 

assim, conhece Carlos. Os dois vao passar a tarde juntos. Quando Helena volta, fica 

enciumada e expulsa Vera de sua casa. Marta, um dia, sugere a Helena que convide Vera e 

Carlos para um drinque. Na festa, Helena propoe aos dois que tenham uma relayao sexual 

diante dela e de Marta. Mas nao suporta a tensao que isso The provoca e abandona a casa, 

voltando para Sao Paulo. Na capital, ela conhece Marcelo, com quem passa a ter um romance. 

Algum tempo depois, novamente em Guaruja, Helena recebe a visita de Vera que tinha 

abandonado Carlos. Ela deseja voltar para a ex-amante. Mas Helena se recusa, explicando que 
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agora ama Marcelo e que nada mai.s seria possivel entre as duas. Vera vai embora e Marcelo e 

Helena terminam as fenas juntos. 

Pornochanchada de enredo corriqueiro onde, mais urna vez, o lesbianismo ou o 

bissexualismo e utilizado para "esquentar" as cenas de nudismo. No final, confonne a sinopse, 

tudo volta ao "normal" na vida da personagem Helena, ap6s, logicamente, seu turnultuado 

caso amoroso com Vera. 

0 Imperio das Taras, Jose Adalto Cardoso, 1980, e urna pornochanchada policial 

envolvendo urn violentador assassino de mulheres onde urn rapaz e confundido e depois 

absolvido ap6s a prisao do verdadeiro delinquente. 0 rapaz entao faz urn discurso pseudo

moralista no final acusando os corruptos da cidade. A sinopse indica que, uma sequencia 

mostra duas lesbicas que sao seviciadas e mortas pelo assasssino. Mai.s urn exemplar da 

pornochachada que se utiliza do "amor'' entre duas mulheres nuas e em duplo para a plateia 

masculina. 
Tudo Acontece em Copacabana, Erasto Campos Filho, 1980, sua sinopse indica que e 

urn filme "policial''. Enfoca a trl9et6ria de urna mot;a do interior, manicure, que ao se mudar, 

aluga urna vaga em Copacabana, nurn apartamento onde, alem da proprietaria, vivem duas 

garotas e urn rapaz homossexual. 0 noivo da mot;a, reagindo a sua mudant;a comportamental, 

contrata o detetive Kojak. e as Panteras para investigar. Descobrem que o apartamento e urn 

local de aliciamento de mot;as e ponto de drogas. Invadem o local e internam a mot;a nurna 

clinica de repouso para se recuperar do trauma. 

Neste filme, sem comentar o ridiculo dos nomes dos detetives, o homossexual esta 

presente no apartamento de aliciamento de mot;as, apenas para "grifar'' o clima prostituto do 

ambiente que 1::1 existia. Nao faria nenhurna diferent;a se ele nao existisse na hist6ria. Porem, 

como 0 texto e extremamente moralista, 0 tmi.co homem a habitar 0 tal apartamento e urna 

bicha. E apenas mai.s urna forma de indicattao pejorativa do homossexualismo: vive em 

lugares de reputa((ao duvidosa. 

Sobre Mulher Amante, Wilson Rodrigues, 1982, filme paulista da Boca do Lixo de Sao 

Paulo, nao encontramos maiores comentarios sobre o enredo ou sinopse do filme a nao ser a 

suscinta descrit;ao: "relattoes homossexuai.s entre mulheres" _ 

Giselle, Victor de Melo, 1980,Giselle (Alba Valerio), depois de anos estudando no 

exterior, retorna ao Brasil e encontra seu pai, Luccini (Nildo Parente) - urn rico criador de 

cavalos- casado com Aidee (Maria Lucia Dahl). A madastra se apaixona por Giselle. Durante 

urnas ferias passadas na fazenda, chega Serginho (Ricardo Farias), filho do primeiro 

casamento de Aidee. Inicia-se entao urn jogo de rela((oes amorosas entre Giselle, Serginho, 

Aidee e Angelo (Carlo Mossy), o capataz, jogo esse que Luccini finge nao perceber. Giselle 

conhece Ana(Monique Lafond), ex-exilada politica, medica que participa de urna organiz39ao 

clandestina. As duas vivem urn apaixonado romance, abandona a familia e vai viver com Ana, 

ate que esta morre tragicamente. Giselle volta para casa. Angelo vai para o Rio trabalhar com 
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Luccini, reiniciando as rel~oes com seus parceiros, onde noo existem regras para o prazer_ 

Mas todos acabam fartando-se dessa vida. 

Num jantar, onde se comemora a dissolu<;:iio da familia, cada urn decide escolher seu 

proprio caminho: Giselle volta a Europa, Angelo torna-se gigolo nos Estados Unidos, 

Serginho faz shows de travesti, Aidee passa a levar uma vida ainda mais desregrada e Luccini 

assume seu homossexualismo. 

Neste filme, urn porno-chic, todo mundo transa com todo mundo. T odos os 

personagem ou silo homossexuais ou passam por urna experiencia ou se descobrem 

homossexuais_ Tanto a protagonists, Giselle com sua madastra, seu namorado(o capataz) com 

o filho de sua madastra e por fun seu proprio pai. A ideia geral que passa o filme e a de que o 

proposito principal da sua historia e o de somente chocar a plateia. Na epoca de seu 

lan<;:amento, o publico reagia fortemente as cenas de homossexualismo masculino. 

Mulher Objeto, Silvio de Abreu, 1981, a personagem principal (Helena Ramos) relata 

para o seu analista uma experiencia homossexual que teve. 

Os Rapazes da Cal~da, Levi Salgado, 1981, conta a historia de Luis, urn homem de 

certa idade, homossexual. Em suas andan<;:as pelos locais de prostitui<;:iio da cidade, ele se 

envolve ou presencia os atos praticados pelos rapazes que se vendem nas calqadas ou roubam 

e matam para sobreviver. 

Filme pornografico, com algumas cenas explicitas de rapazes de programa, utilizando-se 

de "consolos", e seus envolvimentos sexuais pelas ruas do RJ e na sua famosa Galeria Alasca. 

0 papel do homossexual Luis e vivido pela atriz Lady Francisco. 

Viagem ao Ceu da Boca, Roberto Mauro, 1981, noo tern copia disponivel, so tern OS 

negativos depositados na Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro. E urna comedia sadica 

onde o papel do travesti e feito por AngelaLeclery, transformista. Tern argumento e roteiro de 

Jose Louzeiro que, pela sinopse, tern urna boa ideia. Narra que, Nilo Barroo (Eduardo Black) 

rouba urn carro da companhia telefOnica e assalta a mansoo de Mara (Bianca), esposa de urn 

industrial em ferias. Ninfomaniaca, ela exige que Nilo !! violente mas ele satisfaz apenas 

parcialmente seus desejos, pois prefere arquitetar violencias fisicas contra Paula (Angela 

Leclery), travesti que mora na mesma casa, contando com o auxilio de Mara. A chegada de 

urn recenseador miope interrompe, por instantes, o jogo sadomasoquista. Terezinha, sobrinha 

adotiva de Mara, ao regressar da escola, e desvirginada, com seu consentimento, por Nilo. 

Paula transformada repentinamente em feiticeira, resolve se vingar: castra Q assaltante que 

acorda, assustado, numa cadeia. 0 delegado, neste momento, com risadas sadicas, vern busca

lo para mais urna sessoo habitual de tortura 

Beijo na Boca, Paulo Sergio de Almeida, 1982, e urn drama criminal. Celeste (Claudia 

Ohana), tipica garota de Copacabana e MB.rio (MB.rio Gomes), funcionB.rio do PlanetB.rio, 

conhecem-se durante urn curso de astronomia: ele mora perto da Cinelandia, mantendo 

contato com boemios, travestis e traficantes; ela filha Unica, vive com o pai, militar, e a mae, 

47 



dona-de-casa. Os dois se envolvem. Ela term.ina saindo de casa e os dois se entregam a urn 

intenso romance. Ele mergulha no tnillco de drogas, comete crimes e a envolve ao assassinar 

antigos namorados dela. 0 caso ganha manchetes de jornais e dois term.inam se acusando 

mutuamente no tribunal. A presenya de travesti neste filme e rapida mas bastante pejorativa. 

Este filme tambem sera analisado adiante. 

A hist6ria de Profissiio Mulher, Claudio Cunha, 1982, filme paulista, gira em torno de 

uma agencia de publicidade e do mundo da moda, com as hist6rias de Luiza (Simone 

Carvalho), manequim que disputa com sua empregadora Neuza (Marlene), dona da agencia, o 

amor do oportunista Dias (Mario Cardoso); Nathalia (Patricia Scalvi), que se entrega ao atcool 

e a devassidao, desencantada com o desamor que a cerca; Vera (Lady Francisco), solteirona de 

meia idade dominada pela sobrinha; e Sandra (Wilma Dias ), outra estrela das passarelas 

desiludida. 

Rio BabDonia, Neville d' Almeida, 1982, e urn filme escandaloso classificado como 

drama. Nele, Marciano (Joel Barcellos), malandro, trambiqueiro, e contatado para ciceronear 

Mr. Gold (Jardel Filho), contrabandista de ouro que deseja voltar a estabelecer neg6cios no 

Rio. Contudo, acaba se envolvendo com Vera (Christiane Torloni), jornalista que deseja 

colocar o contrabandista atras das grades, e que convence Marciano a ::guda-la. 

0 filme tern vanos personagens e se passa num Rio de Janeiro devasso. Muitas festas, 

trafi.co de drogas, bichas afetadas dao shows em festas nababescas de gente milionana. Numa 

das sequencias, o rico contrabandista, Mr. Gold (Jardel Filho), sai de uma destas festas e na 

rua se envolve com urn travesti. No segmento que mostra os dois transando o travesti aparece 

de nu frontal e o industrial pede para ser o passivo, no que o travesti aceita e diz que cobrara 

mru.s caro. 

Na composiylio da cena, na qual o travesti aparece em nu frontal, nota-se a preocupaylio 

em chocar o publico - embora satisfaya o desejo oculto de muitos. Primeiramente ele, de 

costas, num plano medio, tira a calcinha abrindo-a pelo lado do quadril, e em seguida vai se 

virando lentamente para frente mostrando o penis. Esta cena - e muitas outras - foi cortada 

quando da exibiyao do filme na televisao brasileira. 

A Quinta Dimensiio do Sexo, Jose Mojica Marins, 1983, tern uma interessante 

recomendayao de seu diretor: "urn romantico filme para audiencia gay", que, conforme 

indicayoes criticas, s6 acontece nos Ultimos minutos do filme. A sua sinopse conta que dois 

estudantes de quimica ap6s serem ridicularizados pela professora pelo rumor de suas 

impotencias sexuais desenvolvem uma formula que os tornam maniacos sexuais. E estupram 

uma mulher a cada dia. Ate que uma delas morre. Na continW19ao, os dois descobrem que s6 

conseguem ter prazer sexual quando juntos. Resolvem entlio fazer amor entre si. Cassados 

pela policia, os amantes term.inam morrendo quando seu carro cai num precipio. 

Espelho de Carne, Antonio Carlos Fontoura, 1984, e classificado como comedia 

dramatica de costumes. Quarto longa-metragem do cineasta de A Rainha Diaba. Suas cenas 

48 



sao ousadas e contam que, no isolamento de urn condominio da Barra tomam-se mais 

evidentes os vacuos de afetividade e de urna relaQao produtiva com a vida. 0 fantasma da 

solidao acossa mais as mulheres: Helena (Hileana Menezes), adomo domestico do marido; 

Leila (MariaZildaBethlem), a viuva divorciada; e Ana (Joana fomm), ternerosa da vel.hice nao 

distante e para quem o marido (Daniel Filho) e apenas urna longinqua mascara de prazeres 

sonhados. Urn espelho art dec6, que pertencia ao Palacio dos Prazeres e arrematado em leilao 

pelo marido de Helena Esta, nao encontrando lugar para o presente, deixa-o encostado no 

quarto. Sem que as pessoas percebam o espelho deflagra ou desperta desejos inconscientes e 

conflitantes, vaidades, fantasias. Todos tern o comportamento alterado, ja que, sobre 

influencia do espelho, ficam suspensas as regras de comportamento. Urn erotismo refinado, 

com toques de suspense e urn clima inquietante, fetichista, ligeiramente claustrof6bico, 

indicam esta versao de pe~a nao encenada de Vicente Pereira. 

Este :filme apresenta cenas de lesbianismo declarado das personagens e 

homossexualismo masculino enrustido. 0 ato destes, acontece ap6s urna suposta aposta nurn 

jogo de cartas, entre os maridos de Helena e de Ana. Os dois tern urna longa discussao sobre 

homossexualismo e depois, no jogo de cartas, apostam: "quem perder vira''. Ou seja, quando 

o marido de Helena perde, termina na cama servindo de passivo na relaQao com o marido de 

Ana. 

Eu Te Amo, Amaldo Jabor, 1980, e urn filme intensamente er6tico. Nele, Paulo (Paulo 

Cesar Pereio ), urn industrial as voltas com o processo de falencia de sua em pres a, vive 

recol.hido em seu apartamento fantastico . Esta terminando urn caso de amor com Barbara 

(Vera Fisher). Telefona para Maria (Sonia Braga), urna mulher que conheceu e disse ser 

prostituta. Ela vern em seu encontro, mas, por sua vez, esta tentando esquecer Ulisses 

(Tarcisio Meira), aviador casado. Se envolvem. Pela manha Paulo sai deixando Maria e 

dinheiro sobre a mesa. Quando volta ela ainda esta la. Abrem o jogo e ap6s confissoes e 

acusaQoes acabam se separando. Paulo, dese~erado, vaga por Ipanema e tern urna aventura 

com urn travesti, antes de aceitar o fato de que esta amando novamente. Essa descoberta e 

marcada por urna explosao de alegria entre os dois: curnprindo urn ritual de amor, Paulo e 

Maria cantam e dan~am na rua molhada de chuva, no meio da noite. Neste :filme, os_papeis 

dos travesti., que Paulo se relaciona na noite, sao vividos pelas atrizes Vera Abelha e Regina 

Case. 

Os :filmes baseados em textos Iiterarios, pe~as e romances, repetem o fato das decads 

anteriores de apresentarem personagens homossexuais mais discussivos e elaborados. 

Ariella, John Herbert, 1980, baseado no romance "A Paranoia'', de Cassandra Rios, 

famosa escritora brasileira dedicada ao tema lesbianismo, mostra o drama da bela jovern 

Ariella (Nicolle Puzzi) que descobre urn segredo do passado: e 6rfii desde a inf'ancia e urn 
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casal de tios, interessados tao-somente na sua heran~a, resolveu adota-la como filha. Se vinga 

usando seu corpo como arma. Seduz os dois supostos irmaos, g noiva (Christiane Torloni) de 

urn deles .!<.,. finalmente, Q suposto pai. Conscientes de que a farsa terminou, seus parentes se 

retiram, deixando Ariella em completa solidao. 

0 Beijo no Asfalto, Bruno Barreto, 1980, segunda versao baseada na famosa pe~a de 

Nelson Rodrigues, tern roteiro de Doc Comparato. Sua historia conta que, urn homem e 

atropelado por urn onibus na rna e cai no asfalto. Arandir, que a tudo assiste, corre para 

acudir, debru\)a-se e lhe da urn beijo na boca. Seu gesto e logo interpretado por urn reporter 

da imprensa sensacionalista, Amado Pinheiro, como manifes~ao de homossexualismo e o 

beijo vira manchete de jornal. Arandir, revoltado, pois sua atitude fora apenas de 

solidariedade humana, perde o emprego, e acusado pelo sogro Aprigio, que tenta convencer a 

filha de que seu casamento e urna farsa. Aprigio, que sempre rejeitou o genro, tern agora a 

oportunidade de expulsa-lo da vida da filha. Somente Dalia, a cunhada apaixonada por 

Arandir, acredita em sua verdade. 0 noticiano e alimentado pelo reporter Amado, cuja 

estreita liga\)ao com o delegado Cunha leva o caso a esfera policial - forjam a versao de que 

Arandir e o morto ja se conheciam e, inclusive, eram amantes. Arandir e obrigado a fugir da 

policia que cerca a casa e interroga sua mulher. No hotel, enquanto aguarda a chegada da 

esposa, e surpreendido pela chegada da cunhada, que confessa amor e lealdade por ele, e em 

seguida, pela do sogro, que, desesperado, provoca o trilgi.co desfecho do filme: ele sim, 

Aprigio, sempre fora apaixonado pelo genro e por isso tentara impedir o casamento da filha. 

Arandir foge mas o tiro do sogro o alcan~a no asfalto. No chao, recebe dele o mortal beijo na 

boca. 

Pixote, A Lei do Mais Fraco, Hector Babenco, 1980, aborda a vida de menores 

abandonados. Dito, Lilica (adolescente homossexual), Chico e Pixote - este de apenas dez 

anos - vivem a dura realidade do menor carente nurn reformatorio em Sao Paulo, junto a 

outros garotos abandonados como eles, sendo que alguns ja com passado criminal. 

Revoltados com a violencia e as injustivas dos administradores da instituiQao, os quatro 

resolvem fugir. La fora, conhecem urn traficante que os utiliza como portadores de drogas 

para o Rio de Janeiro, para onde vao clandestinamente nurn trem de carga. Inexperientes, sao 

trapaceados; Chico morre e Pixote (Fernando Ramos da Silva) comete seu primeiro 

assassinato. Sem droga e sem dinheiro, eles voltam para Sao Paulo. Encontram Sueli (Marllia 

Pera), urna prostituta, com a qual negociam urn acordo: ela atrai fregueses e eles os assaltam. 

Dessa maneira, vivem dias perigosos e alegres. Lilica vai embora, Dito morre nurn acidente 

provocado por Pixote. Sozinho com Sueli, o garoto encontra nela urn tipo de amor que nunca 

conhecera antes. Mas isso tambem nao dura. Rejeitado, ele sai armado para enfrentar a cidade 

grande. 
A personagem homossexual e urn rapaz prestes a completar 18 anos apelidado de Lilica. 

A certa altura do filme, conversando com Pixote, ela indaga: "0 que urna bicha pode esperar 
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da vida ?". Diante da falta de perspectiva que ve na sua frente como garoto de rua, que, entre 

outros problemas ao passar para a maioridade, tera ode encontrar relacionamento amoroso. 

Seu gestual e femenino o que destaca a personagem dos demais companheiros. Tern urn 

relacionamento com urn traficante de drogas (Tony Tornado) que se utiliza dos garotos em 

seu ramo de trabalho. Urn filme hurnanista que toea fundo nos problemas sociais e emocionais 

dos garotos abandonados a propria sorte nas ruas. 

Album de Familia, Braz Chediak, 1981, e baseado em peya homonirna de Nelson 

Rodrigues. E uma historia de amor e taras que mostra a desintegrayao de uma familia 

burguesa. A sinopse do follieto de divulgayao do fibne diz que, Jonas (Rubens Correa), o pai, 

tem fixayao sexual em Gloria (Lucelia Santos), sua :filha. E para que essa fixayao nao se 

consurna, Jonas precisa possuir urna menina por dia- todas da mesma idade de sua filha. 

Guillienne (Marcus Alvisi), filho de Jonas, tambem ama Gloria e para fugir desse amor entra 

para urn senrinano, quando a familia decide mandar Gloria para urn colegio intemo.Dona 

Senhorinha (Dina Sfat), a mae, teve urn amante, com quem Jonas a surpreende. E, a partir 

daquele momento, o marido comeya a agredi-la diariamente, o que provoca a ira do filho mais 

vellio, Edmundo, que e apaixonado pela mae.O filho mais novo do casal e louco. Nono vive 

no mato, nu, como urn animal. 

Ruth (V anda Lacerda ), irma mais vellia de Dona Senhorinha, e urna constante ameaya a 

tudo. E ela quem traz as meninas para as relayoes de Jonas, nurn desafio perene a irmii.Este e 

o universo de urna familia que comeyou a apodrecer. Edmundo (Carlos Gregorio) se casa, 

mas o casamento nao se consuma e sua mullier, Heloisa (Adriana Figueiredo), se desvirgina 

com urn casti9al. 

Gloria~ apanhada em flagrante tendo urna relayao sexual com Tereza (Alba Valeria), 

outra menina intema. e ~ expulsa do colegio. Jonas se desespera. Guilliemte foge do senrinano 

e vern se encontrar com a irma 

Edmundo abandona a mullier e volta. Tenta uma relayao sexual com a mae, mas, 

quando esta diz que so sentiu prazer com o amante ele a espanca e se mata. Guilhenne propoe 

viver com Gloria, fugir para bern longe, onde ninguem os conheya. Gloria, no entanto, revela 

que so arna o pai. Guilhenne mata Gloria e se castra, morrendo tambem.Ruth abandona entao 

a fantilia e entra para urn bordel.Durante o velorio dos filhos, Jonas pede a Dona Senhorinha 

que o mate, pois, ja que Gloria esta morta, nada mais o interessa. Antes, porem, de matar o 

marido, ela revela que o amante, o Unico homem com quem sentiu prazer, era No no (Gustavo 

Jose), o filho louco. Que so amou e so ama Nono.Dona Senhorinha mata Jonas e parte para 

viver com o filho, nurna relayao de amor, sexo e loucura. 

Ao Sui do Meu Corpo, Paulo Cesar Saraceni, 1981, baseado no conto "Duas Vezes 

com Helena", de Paulo Emilio Salles Gomes. Conta a historia de urna dubia amizade e o 

envolvimento, durante 30 anos, entre urn professor e urn aluno, ambos de comportamento 

heterosexual. 0 filme insinua urna relayao homossexual, nao resolvida e complicadissinla. 
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Nurna escola paulista dos anos 30, o Professor Alberto (Paulo Cesar Pereio ), inicia urna 

grande amizade com urn de seus alunos, o jovem Pohdor (Nuno Leal Maia). Pohdor, por 

influencia do Professor, vai estudar em Paris. Volta ao Brasil durante o agravamento da 

segundaguerra. Alberto induz Pohdor, sem ele saber, a engravidar a sua esposa, Helena (Ana 

Maria Nascimento e Silva), durante sua ausencia propositada. Querendo assim eternizar a 

amizade dos dois. Pohdor vai embora e s6 retoma 30 anos depois. Alberto conta-lhe, entao, a 

verdade. Mas o filho ja est:i morto, assassinado durante a repressao militar. Este filme sere 

analisado detalhadamente no capitulo seguinte. 

Engra~dinha, Haroldo Marinho Barbosa, 1981, e urn drama. Adaptayao para o cinema 

do folhetim de Nelson Rodrigues (virou urna bela mini-sene da Rede Globo de Televisao 

apresentada em maio de 1995) sobre urna bela jovem amoral. Lucelia Santos e a tragica 

Engrayadinha, na versao cinematografica, urn tanto aleg6rica, e baseia-se na primeira parte do 

folhetim "Asfalto Selvagem", de Nelson Rodrigues. Conta o envolvimento de Engrayadinha 

com seu suposto primo, na realidade irmao (Luis Fernando Guimariies), que esta noivo de 

Leticia (Nidia de Paula), sua prima. Esta, por sua vez, e apaixonada por Engrayadinha desde 

crian'fa, tenta envolve-la e e recusada a vida inteira. 

0 filme visto hoje, ao lado da mini-serie realizada pela Globo, como mesmo titulo, e 

algo amorfo, teatral e de interpretayao impostada. Mesmo a cena onde Leticia tenta seduzir 

Engrayadinha em seu quarto e desenvolvida sem nenhurna emo'fao, tanto da parte da dire'fao 

quanto da das atrizes. 0 filme se apoia rigidamente no texto, que o diz teatralmente. 

Em Sargento Gettilio, Hermano Pena, 1983, urn pohcial (Lima Duarte) e encarregado 

de transportar urn preso politico (Orlando Vieira) ate outra prisao. No percurso faz o preso 

sofrer as mais insuportaveis torturas fisicas e mentais. Instala-se urn clima sadico e descabido. 

Este fi.lme niio tern nenhurna cena de homossexualismo. No entanto, a personagem 

principal, toda vez que quer se referir a algo fraco, covarde, fujiio, recorre a corruptelas 

referentes ao assunto. Por outro lado, o sadismo crescente na aplicayao de torturas ao preso 

revela urn prazer perturbador do policial em aplica-las a urn homem. 

Memorias do Carcere, Nelson Pereira dos Santos, 1984, baseado no hvro de mem6rias 

do escritor Graciliano Ramos, conta que, em novembro de 1935, militares filiados a Alian'fa 

Nacional Libertadora revoltaram-se contra o Governo de Gehilio Vargas. A rebeliao, 

facilmente sufocada pelo exercito, provocou a aplicayao de medidas constitucionais de defesa 

da ordem politica e social que suspendiam as garantias das liberdades individuais de todos 

brasileiros. Graciliano Ramos, urn dos mestres da moderna hteratura brasileira, deixou desse 

epis6dio o testemunho, no livro "Mem6rias do Carcere", no qual se inspira o filme de Nelson 

Pereira dos Santos. 

0 filme narra os diversos estagios da prisao de Graciliano (Carlos Vereza), do quartel 

em Recife, sua viagem, nurn navio, junto com 600 presos, para a prisao do Rio, sua 
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cavalescencia, a ~ao da esposa, Heloisa (Gloria Pires), lan9ando seu hvro "Angustia'', sua 

transferencia para uma colonia penal, que diferente da prisao anterior, onde tinha como 

companheiros militantes comunistas, openlrios e intelectuais, tern agora presos comuns. A 

sohdariedade que encontra dos presos enquanto escreve suas mem6rias ate a sua saida 

definitiva da prisao. 

As cenas de homossexualismo que aparecem no filme se referem ao relacionamento 

entre dois presos. Mai.s intensamente durante um coito anal. Sobre esta cena, no verso do 

Certificado de Censura do filme encontra-se.!! seguinte recomend<wilo: 

"Este corte deven1 acompanhar obrigatoriamente Q certificado n.472/84-CSC, referente 

ao filme Memorias ill! Carcere: 

l) intensificar.!! penumbra na cena da rel@OO fisica homossexual entre OS dois presos. 

2,) Corte sonoro: suprimir as palavras proferidas durante .!! mesma," (Brasllia,28.6.84-

Lea Fiuza Villaya-Secretaria Executiva-CSC). 

0 Beijo da Mulher Aranha, Hector Babenco, 1985, baseado no best-selkr de Manuel 

Puig, conta que num presidio de um pais latino-americano nao identificado, dois prisioneiros 

ensai.am uma dificil convivencia numa mesma cela. Urn deles, Molina (Wilham Hurt), e um 

homossexual condenado por corrup9ao de menores. 0 outro, Valentin, (Raul JUlia), e um 

mi1itante politico, torturado quase que diariamente pelas autoridades que desejam obter 

inform~oes sobre suas atividades subversivas - sao duas personalidades diferentes entre si, 

cujo Unico ponto em comum e o de representarem, cada um a seu modo, uma ame~a ao 

Estado. Este filme estara sendo analisado nos capitulos seguintes. 

Opera do Malandro, Ruy Guerra, 1985, e um drama musical baseado em peya de 

Chico Buarque de Rolanda Se passa nos arredores do cai.s do porto do Rio de Janeiro do 

inicio da decada de 40, etraz a hist6ria do malando Max e de seu envolvimento com a 

periferia, principalmente com os personagens que trabalham no Cabare Hamburgo, entre eles, 

Geny, homossexual, dan9arino e apresentador de shows que e apaixonado por Max (Edson 

Celulari), o malandro. E extremamente afetado o gestual do ator que encarna a personagem, 

sobretudo na sequencia de seu assassinato por Tigrao (Ney Latorraca). Este filme sera 

analisado detalhadamente no capitulo seguinte. 

A sinopse de Barrela, Marco Antonio Cury, 1989, conta que, depois de preso, um 

rapaz (Marcos Winter) e jogado numa cela, misturando-se a elementos do mai.s baixo escalao 

social. Inexperiente e indefeso, 0 jovem e provocado pelos violentos marginais, que, 

questionando sua virihdade, procuram seduzHo. E assim que se estabelece um terrivel jogo 

de sobrevivencia. 
Baseada em fatos veridicos, ocorridos numa cadeia de Santos, esta pe9a de Plinio 

Marcos, levada ao cinema em regime de cooperative, procura mostrar a dura realidade vivida 
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por seis prisioneiros condenados a longas penas e mantidos numa mesma cela de uma 

ad
. 10 

pequena c e1a. 

Alguns filmes dramaticos, com roteiros originai.s, traziam preocupayoes humanisticas na 

discusslio do tema homossexualismo, dentro do meio social. Urn deles, Maldita 

Coincidencia, Sergio Bianchi, 1980, trazia uma variedade de personagens. Sua sinopse 
descreve que, num castelo abandonado, no centro de Slio Paulo, urn grupo de 22 pessoas 

convive de forma alucinada com uma enorme quantidade de fum e sem qualquer vinculo com 
a vida municipal- eis a trama central do filme, cuja aylio se passa em 1973. Slio representantes 

da classe madia, radicais ecol6gicos, hippies, transeuntes, traficantes, cartomantes, que 

demonstram a perplexidade da juventude na decada de 70, em uma discusslio que envolve 

suas aspirayoes, suas relayoes sexuais, profissionais e afetivas e suas ideologias politicas. Em 

maio ao lixo, esses personagens que, coincidentemente slio tambem os vinte e dois arcanos 

maiores do tarot, recebem uma carta ordenando a retirada da sujeira. Para que a situaylio se 

resolva, e convocada uma reunilio na qual se questiona a aylio a ser feita, a preservaylio da 

ecologia ou a preservaylio do lixo. 19 personagens se vestem festivamente para o evento, dois 

discutem violentamente qual atitude deveni ser tomada e o vigesimo segundo explode tudo 11 
. 

Sofia e Anita, Deliciosamente Impuras, Carlos Alberto de Almeida, 1980, produ~lio 
carioca, descreve em sua sinopse uma interessante hist6ria com final melodramatico. 0 mais 

10 Barrel a, o filme, certamente na.o tern o mesmo impacto que "Barrel a", a peya, teve ao ser escrita por Plinio Marcos, 
em 1958, ou ao ser encenada 20 anos depois. 0 crescimento e banaliza.;~o da violfulcia to!Tlam menos escandalosa a hist6ria de 
urn rapaz declasse media (Marcos Winter) que passa uma noite na cadeia com seis presidh\rios: Bereco, Portuga, Tirica, 
Fuma<;a, Louro e Bahia Habilmente, o diretor Marco Antonio Cury escapou da armadinha de chocar a qualquer pre<;o o 
espectador. Preferiu ser mais fie! ao espfrito que a letra do texto de Pllnio, explorando o !ado humane de homens submetidos a 
uma situa<;~o sub-humana 

:E urn filme tecnicamente satisfat6rio, que peca nos detalhes: e excess iva a pontuay~o inicial com a sequ€!ncia de Marcos 
Winter no camburao; a eel a parece muito grande para o padrao carcenkio brasileiro; e a absoluta aus@ncia de sangue numa cena 

mais violenta a torna inverossimel. Mas Cury fez uma adspta9ao digna do texto de Plinio Marcos, se e que e possivel falar em 
dignidade numa obra que tematiza justamente, com crueza e falta de modos, a vida dos excluldos pela sociedade. (Luciano Trigo, 
"Sem o Impacto do Texto Original", em 0 Globe, Segundo Cademo, p. 8, 1 6.09.94). 

11 Apreciao;~o critica: "Maldita Coincldencla e uma meditao;ao emocionada em tomo de uma experifficia de vida de 

determinadajuventude nos anos 70, no Brasil e fora dele. Viveu-se urn sonho ut6pico: vida comunitaria, novas formss de 

relacionamento individual, vida a margem do sistema capitalista de produ.,ao, ecologia, drogas. Maldlta Colncldoncla e uma 
medita9ao desencantada em tomo de uma utopia que se foi, n~o deu certo. 0 filme e uma anti-utopia: nao deu certo, mas do 
sonho sobraram vest!gios maravilhosos, peda9os, fragmentos. 0 filme e de uma tristeza e de uma solidao cruel diante do que nao 
se realizou, e ao mesmo tempo se maravilha diante dos escombros da utopia que por vezes atingem uma beleza deslumbrante. 

"Talvez os mais belos mementos sejam as sequfulcias do loiro drogado, Jacques Suchodolski: as suas rela90es com 
Galizia, com Sergio Mamberti, o memento em que se traveste e se maquia, a viagem Talvez sejam tamb€m estes os mais crueis: 

~o se comunica, nAo fala, n!o reage. Fechando-se dentro de sua beleza. E uma personagem lhe diz: nAo ha Iugar para voce na 
hist6ria.(...)" (Texto de Jean Claude Bernardet, "Maldita Coincid~ncia, eles nao usam black-tie", s/d, arq. da Cinemateca do 

MAM,RJ). 
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forte e fato das personagens nlio negarem OS SeUS sentimentos homossexuais, trazendo urn 

final surpreendente. 

A sua sinopse diz que, Sofia (Sandra Kandy), manequim profissional do estudio de 

Lola= com quem mantem urna rel~ao homossexual = sai de ferias ~ vai para l! fazenda de seus 

tios. La reencontra Anita (Sonia Rubene), sua prima. As duas sentem-se fortemente atraidas 

urna pela outm, iniciando urn caso amoroso, apesar do noivado de Anita com Mauricio, urn 

veterinario bem-conceituado. Quando Mauricio descobre a relayao das duas, antecipa a data 

do casamento com receio de perder Anita. No entanto, o sentimento que une as duas mulheres 

toma-se cada vez mais forte. Sofia promete ficar com Anita ate o dia do seu casamento. Nesse 

dia, Sofia e obrigada, nurna urgencia, a voltar para o Rio, por causa de urn desfi.le importante 

para a sua carreira. Elas se desped.em, chorando, e Sofia toma o carro enquanto Anita vai para 

a igreja com os pais. Na hora do sim, ela abandona Q altar~ corre para Q Q!!rrQ de Sofia. As 

duas partem de volta ao Rio, Anita ainda vestida de noiva. Na estrada, o carro se choca com 

urn caminhao e as duas morrem no desastre. No enterro de Anita, Mauricio e abordado por 

urn rapaz e, surpreendentemente, parece aceitar suas propostas. 

Asa Branca, Um Sonho Brasileiro, Djalma Limongi Batista, 1982, conta a ascen~ao do 

menino Asa Branca (Edson Celulari), da adolescencia nurna cidade do interior paulista a gloria 

de integrar a sele~ao tri-campea do mundo e o enredo central do fi.lme, primeiro longa

metragem de Djalma Limongi Batista. 

Morando com a familia em Mariana do Sul, Asa Branca, joga futebol no time da cidade 

e, revelando de imediato seu talento, consegue contrato para jogar nurn grande clube da 

capital. Deixa para tras a praya, os amigos, os bailes e as paqueras. Enfun, todos os elementos 

de urn tipico rapaz interiorano e vai para Sao Paulo, onde vive os problemas caracteristicos de 

urna grande cidade: solidiio, violencia, jogo do poder. E marginalizado pelos colegas da 

pensao onde mora, e encostado pela dire~ao do clube, briga com os companheiros de time, 

juizes, cartolas e jomalistas. Sua chance ~ quando encontra urn publicitario, Isaias 

(Walmor Clu!gas), que se torna seu amigo, com ele se envolve afetivamente ~ Q ajuda atraves 

de conhecimentos com.!! diretoria do clube. Seu talent.o e fi.nalmente reconhecido. Asa e urn 

verdadeiro sucesso, no campo e nas festas, conquista as mulheres que quer, assina contratos 

milionarios. T oma-se idolo cuja cons~ao tern lugar no Maracana e, em Ultima instancia, na 

conquista da Copa do Mundo. Asa Branca, o fi.lme, e sobretudo, a hist6ria da realizayao de 

urnsonho. 

Am or Maldito, Adelia Sampaio, 1983, trata da ligayao intima entre duas mulheres, urna 

das quais (Wilma Dias ), ex-miss do subit.rbio, acaba por suicidar -se depois de abandonada por 

urn jomalista que a engravidou. Considerada culpada, a amiga sobrevivente (Monique 

Lafond) e levada aos tribunais e sofre com os ataques e incompreensoes de familiares e da 

sociedade a respeito do assunto. Hist6ria baseada em fatos reais ocorridos no RJ. 
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Este filme da urn tratamento hurnanistico ao tema homossexualismo, expondo os 

sentimentos das mulheres envolvidas. Por outro lado, apresenta, de maneira agressiva as 

reayoes e pensamentos preconceituosos, tanto de familiares como das demais pessoas da 

sociedade, a respeito do lesbianismo. 

Janete, Francisco Botelho, 1983, conforme sua sinopse, diz que, Janete (Nice Marinelli) 

e urna garota de 19 anos, prostituta eventual, que sobrevive a margem da sociedade. Presa em 

urn assalto e mantida no presidio femenino onde se envolve com a responsavel pelas presas. 

Em uma saida conhece aquele que se tornani seu "principe encantado" - um trapezista. Agora, 

mais do que nunca, Janete resolve escapar da prisi.'io para seguir o circo. Depois de urna 

tentativa fracassada, Janete consegue fugir, mas ni.'io consegue que sua historia se concretize. 

Uma vez mais e presa, mas sua fantasia e muito forte e ni.'io se sabe o que pode acontecer. 

Alem da Paixiio, Bruno Barreto, 1984, conta o drama de urna mulher casada em crise 

existencial. Fernanda (Regina Duarte) e Roberto (Flavio Galvi.'io), casal de classe media-alta 

paulista, com dois filhos, Bia e Pedro, vivem felizes. Ela e arquiteta e ele advogado. A familia 
' se prepara para o Natal. E quando, no caminho de casa, atropela urn rapaz, Miguel (Paulo 

Castelli) que sobrevive trabalhando nem show de travestis no Cafe Concerto "La 

Bomboniere". Urn perfeito virador. Ela termina tendo urna aventura sem precedentes com o 

rapaz que vive com Bombom (Patricio Bisso), travesti de trinta e poucos anos que esta muito 

feliz por ter recebido convite para atuar em Paris, para onde segue deixando, Fernanda e 

Miguellivres para a aventura que se sucede .. 

A presew;:a de Bombom, transformista vivida por Patricio Bisso, apresenta urn 

personagem gay extremamente feminilizado, que se comporta como urna mulher. Este e mais 

urn filme que comporta urn dos estereotipos marcantes na composi9i.'io do personagem gay: 

"vai para Paris fazer show". 

Aqueles Dois, Sergio Amon, 1984, filme gaU.cho, baseado no conto homonimo de Caio 

Fernando Abreu, discute cor~osamente o homossexualismo, conforme nos informa a sua 

sinopse. E urna hisroria de amizade entre dois homens. Talvez urn pouco mais que isso, de 

identificayao, de espontaneidade, da curnplicidade que surge entre duas pessoas extremamente 

solitarias. 

Raul (Pedro Wayne) e extroverdito e brincalhi.'io. Vern de urn Casamento frustrado e 

passa o tempo ouvindo e tocando melanc61icos boleros no pequeno apartamento que divide 

com urn canario de estimayao chamado Carlos Gardel. 

Saul (Beto Ruas) e timido. De espirito critico e amargo. Vern de urn noivado tao 

interminavel que urn dia terminara. Tambem de uma recente tentativa de suicidio. Saul sempre 

desenha figuras sombrias, solitarias, que lhe fazem companhia no quarto de pensao onde 

mora. 

Raul e Saul se conhecem no primeiro dia de trabalho em urna reparti9iio publica Duas 

pessoas simples, sensiveis, que, cada urn a seu tempo, cada urn a seu modo, ni.'io tardam a 



perceber a frieza de seus colegas e do ambiente onde trabalham. Talvez por isso, por serem 

hurnanos e precisarem de calor, nada mais resta aqueles dois a nao ser se encontrarem, se 

envolverem, se misturarem. E e o que acontece, tao lentamente que eles mesmos mal chegam 

a perceber. 

Mas seus colegas percebem. Percebem ate mais do que existe. Por malicia, por 

preconceito, por frus~ao. Raul e Saul sao vitimas da urna armadilha e talvez ainda nem 

saibam o que sentem. Nao importa. Agora sao donos dos pr6prios destinos e podem ser 

felizes. Se quiserem. 

Bete Balanc;o, Lael Rodrigues, 1984, e urn filme musical. Bete Balan9o (Debora Bloch) 

e jovem, liberada. Aprovada no vestibular resolve abandonar sua cidade do interior de Minas 

Gerais para tentar no Rio a carreira de cantora de Rock. Tudo o que experimenta entao e a 

inevitavel sucessao de coisas boas e mas: a redescoberta de Paulinho (Diogo Vilela), urn 

colega de Governador V aladares; a violencia urbana; a chance como modelo; o carinho da 

desconhecida Bia (Maria Zilda): a decepqao com o dono da gravadora; urn novo namorado, 

Rodrigo (Lauro Corona); e a batalha constante pela musica. Uma tr~et6ria alegre e 

desreprimida no dia-a-dia de quem persegue urn sonho, urna funqao na vida. 

Bete Balan9o (Debora Bloch) tern urn envolvimento amoroso e sexual com a 

personagem vivida por Maria Zilda. A cena da transa foi inicialmente censurada e cortada pela 

Censura Federal quando de seu lanqamento. 

Anjos da Noite, Wilson Barros, 1986, e urn grande painel da noite paulistana atraves 

das encruzilhadas de 12 personagens (artistas, boemios, homossexuais, marginais,), todos 

envolvidos, de algurna maneira, em dois crimes que nao sao nunca solucionados. A aqao se 

passa nurna Unica noite, durante a qual a vivencia desses personagens tern como pano de 

fundo a alternilncia de cinema, teatro e video como linguagem de sua expressao. 

0 personagem vivido por Marco Nanini contrata os servi9os sexuais , vez por outra, do 

garoto de programa vivido por Guilherme Leme, que por sua vez tambem transa , por 

dinheiro, com a personagem vivida por Marilla Pera. Noutra das hist6rias do fi.lme, Chiquinho 

Brandao interpreta urn transformista
12

. 

12 Critic a:" Anjos da Noite" (Brasil, 1986), de Wilson Bli!Tos, foi urna das grandes surpresas da boa safra de cinema nacional da 
segunda metade da decade passada No filme, urn elenco de bambas at.ravessa anoite de S§o Paulo e passeia por variados g~eros 

numa esperta mistura costurada por nlilTativa precisa e ousada. Cinema brasileiro de primeira, que a Bandeirantes exibe hoje 
(Televisao, exibi-;ao dis 15.9.94, em reprise). 

Ahiot6ria e daquelas que nao da para contar. Marilia Pera e urna atriz famosa; Marco Nanini, urn bacana que acabou de 
chegar do estrange ire; Guilherme Leme, urn prostitute; Ant6nio Fagundes, urn diretor de teatro; Chiquinho Brandiio, urn ban dido. 

Estes e outros personagens vi vern pequenas hist6rias muna movimentadissima noite paulista. Tramas que v~o se entrelayando 

numa engenhosa aventura urbana noir. 
Wilson Barros da urn show num fi lme de estrtha quase perfeito. Comf:dia, dram.a

1 
crime e romance se sucedem na 

narrativa a gil e bern arnarrada. 0 diretor se mostra urn exfmio artesa.o do corte e costura cinematograficos encaixando cenas num 
ritrno exato e usando teatro, video e outras espert.ezas referenciais na elaborada arquitetura de sua hist6ria. Infelizmente

1 
depois 

de urn filme not!va.go, cinico, acridoce e desesperado, Wilson Bli!Tos estraga tudo ape lando para uma manM ensolarada na qual 
acontece urn finallindinho e moralizante, de lascar o cano. 0 espectador nao perde nada se desligar a TV assim que o sol nascer 
na tela. (Rogerio Durst, 0 Globo, Segundo Carderno, p.8, 15.9.94). 
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Em Eu Sei Que Vou Te Amar, Arnaldo Jabor, 1986, baseando-se em sua sinopse 

critica da produtora do filme, existem duas ~oes simultaneas em Eu Sei Que Vou Te Amar. 

Uma poderiamos chamar de 8£00 real e a outra de 8£00 imaginana. A ayoo real e a hist6ria de 

urn casal (Fernanda Torres e Thales Pan Chacon), que se uniu muito jovem, teve urn filho e se 

separou dois anos depois. S6 que esta situayoo primeira antecede o inicio do filme. Quando o 

filme come((a, eles ja se separaram, nlio se vBem ha trBs meses e marcaram urn encontro para 

conversar. Iniciam urn longa convers~oo sobre o amor dos dois ate que se instaura a 

segun((OO ~00 do filme, a imaginana, que e aquela de procurar 0 sentido que esta atras das 

palavras. Que avoo imaginaria existe por tras da ~oo real ? 0 que foi verdade no passado ou 

o que foi apenas imagin~oo. Destas novas percepvoes, as personagens chegam a sua 

identidade sexual de homem e de mulher, sem personalidade, mas com novas descobertas. Eu 

sei que vou te amar noo e urn filme realista e tern que ser lido e visto como urn mergulho 

psicanalitico no misterio da gente. N!io procurem verossimilhanQa, nem causas. 

Neste filme, como em Eu Te Amo, do mesmo diretor, o personagem principal revela a 

sua ex-mulher que transou com urn travesti. 

Vera, Sergio Toledo, 1986, produQoo paulista,e urn filme de ficQoo que conta a luta de 

urna menina (Ana Beatriz Nogueira) para encontrar seu lugar nurn mundo cada vez mais 

complexo e hostil. Orffi, ela passa a adolescBncia internada em urna instituiv!io para menores. 

Ai, limitada a urn meio ambiente que cerceia a expressoo e o crescimento afetivo, e sendo 

dona de urna sensibilidade extremamente agu((ada, comeya g assumir urna personalidade 

masculinizada ease impor as outras meninas. Quando completa 18 anos, deixa o orfanato e 

conhece urn professor, representado por Raul Cortez. Por influBncia dele, obtem urn emprego 

em urn modemo centro de pesquisas, aonde conhece Clara (Aida Leiner), urna jovem que tern 

urn filho de 4 anos e que e solteira por op((oo. As duas ficam amigas, e pouco a pouco, este 

relacionamento vai tomando-se mais intimo. Ent!io, Vera comeya g radicalizar seu 

comportamento, tentando convencer g Clara, -" g si mesma de que ~ homem, vestindo-se -" 

atuando como tal. No entanto, ao contrano do que ocorrera no intemato, ela n!io consegue se 

impor nem a arniga, nem aos demais colegas de trabalho e logo os conflitos comeQam a se 

precipitar. Acuada, solitana, Vera se ve cara a cara com seu dilema: urna personalidade 

masculina em urn corpo de mulher. 

Vera e urn filme dramatico e poetico. A quest!io homossexual tern aqui urn espayo 

maior para reflex!io e compreensoo de certos modos comportamentais homossexuais e 

presentes na personagem principal. Pois, restringida a urn meio pobre e opressor de urn 

reformat6rio, tern que se ntilizar de defesas, ate agressivas, para se impor no meio que transita. 

E mais tarde, la fora, vai se deparar com ela mesma, com o comportamento que adquiriu para 

se defender do mundo como homossexual e encontrar incompreensoo por parte das pessoas 

com quem tenta se comunicar. 

Romance, Sergio Bianchi, 1986/87, prodUQOO paulista, tern argurnento do diretor e 

Eduardo Albuquerque e seu roteiro elaborado por significantes nomes do cinema e da 
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literatura nacional, Fernado Coni Campos, Mario Carneiro, Caio Fernando de Abreu, Cristina 

Santeiro, Susana Semedo e Claudia Maradei. 

Baseando-se em textos de divulgayao o resurno do filme seria: Antonio Cesar (Rodrigo 

Santiago), e um intelectual de esquerda. Unindo urna formayao cultural sofisticada -

proveniente de sua formayao burguesa - a urna personalidade carismatica, ele conseguiu 

notoriedade publica. Ao mesmo tempo em que se empenha em afrontar o poder com 

denitncias bombasticas, incorpora a sexualidade ao discurso politico. E o retrato do 

revolucionario pleno. Seu individualismo radical, no entanto, o aproxima do patetico. Quando 

o filme comeya, Antonio Cesar esta morto. 

A£ circunstancias de sua morte sugerem urn argurnento policial. Antonio Cesar 

alardeava que tinha urn livro em preparo onde denunciava urna negociata internacional 

envolvendo urna empresa de agrot6xicos e personalidades politicas. Vitima de urn inexplicavel 

acidente, ele nao termina o livro e tudo o que ja estava supostamente escrito desaparece. 

A morte de Antonio Cesar repercute em tres pessoas distintas de modo diferentes. 

Regina (Imara Reis), urna jornalista segue exatamente o roteiro policial, e vai em busca de 

informayoes que desvendem a trama e possibilitem que a denitncia de Antonio Cesar se 

concretize. Ela e contaminada pelo virus politico do protagonista. Regina chega muito perto da 

"verdade" e se ve ameayada. Por outro lado, sua obstinayao nao e pela "causa'' de Antonio 

Cesar, mas por um aspecto de seu discurso, que a leva para urn vazio existencial. Regina 

termina cooptada pelos possiveis assassinos de AntOnio Cesar. 

Fernanda (Isa Kopelman) era companheira de Antonio Cesar, e outra vitima do poder de seu 

discurso, mais precisamente, do discurso sobre o liberalismo comportamental e a igualdade 

anarquica. Com a morte do companheiro, ela tenta incorporar o discurso a existencia, mas vai 

perdendo todos seus referencias e mergulha da angitstia para o suicidio. 

Andre (Hugo Della Santa), homossexual. morava com Antonio Cesar na ocasiao da 

morte. Ele tambem :ImS!! seu tributo g ideologia do falecido: g liberas;ao sexual. Porem, essa 

liberas;ao e vetada g Andre, que seve contaminado e impossibilitado de transar. Seu refugio ~ 

g masturbas;ao que acaba Q levando g urn abismo existencial .!l g urna especie de suiddio 

moral: Andre, vencido pelo desejo, busca urn ponto de prostitui9ao masculina. 

As apariqoes de Antonio Cesar sao quase sempre intermediadas por urn aparelho de 

videotape ou a projeqao de urn filme dentro do filme. Nessas circunstancias, ele esta sempre 

falando, revelando seu prazer pelo verbo, pela realidade da linguagem. E assim que Regina, a 

jornalista, vai resgatando os seus residuos. Fernanda e Andre trazem esses residuos em suas 

pr6prias existencias. Os percursos dos tres personagens sao simultaneos, independentes, mas 

irremediavelmente interligados. 0 fim de tudo se define metaforicamente pela ideia de 

suicidio 13
. 

13 Crlticas:*Amir Lahaki, Folha de SP, 28.4.88: "( ... ) o bomosse;rual ~ CHlli2 Ilcl.lJ! ~ l22ill desempenho l:lll ttl! ultjmo: 
~ amargamente profetico: ~com auem Ant6nio Cesar morava antes de morrer, introjeta a paran6ia da AIDS. acreditando-se 
contaminado ~ condepando-se ~ lliDll pungente solidao Embaralhando as trajet6rias desses quatro protagonistas- urn, AntOnio 
cesar, morto desde o inicio do filme, tres, vivos-, Bianchi toea em tres preocupac;:Oes b8sicas do memento: a degenera~fio 
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Anjos do Arrabalde, Carlos Reichenbach, 1987, e um drama que se passa na periferia 
de Sao Paulo, onde tres professoras, D!ilia (Betty Faria), Rosa (Clarisse Abujamra) e Carmo 

(Irene Stef'ania), se envolvem com os problemas sociais do bairro e da pobre escola publica 
onde lecionam. A professora D!ilia sustenta o irmao problematico (Ricardo Blat) e e vista 

como lesbica por sua conduta independente. 0 entrel~amento das situ~oes formam um 
painel humano cada vez mais imprensado para a derredor das grandes cidades. 

D!ilia e vista, pelas amigas e vizinhos do bairro, como homossexual por suas atitudes 

firmes e vida independente. Suas amigas estranham quando descobrem que ela tern rel~oes 

afetivas como editor Carmona (Emilio Di Biasi), rico, culto, poderoso e cinico. Carmona ao 

saber do fato, em determinada cena e com ciencia de D!ilia, poe-se a desmunhecar, para 

provocar e zombar das amigas dizendo ser apenas um amigo. Terminam todos rindo. Noutra 

sequencia, seu irmao e currado num matagal por vanos homens. 

Leila Diniz, Luiz Carlos Lacerda, 1987, e drama escrito, dirigido e co-produzido por 

Luiz Carlos Lacerda, amigo pessoal da atriz Leila Diniz (1945-1972), a quem dirigiu em seu 

Ultimo filme, Miios Vanas,l972. E uma reconstitui'tiio cronol6gica da carreira da lendana 

musa de Ipanema e do cinema brasileiro, vivida pela atriz Louise Cardoso, segundo o ponto 
de vista do proprio Lacerda (Bigode ), do partido Comunista e que assume seu 
homossexualismo e seus diversos casos amorosos, interpretado em cena por Diogo Vilela. 

Narra a ascensiio da estrela, ap6s Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos de Oliveira, 

1967, sua liberdade, sua filosofia de vida, ate sua morte prematura, aos 27 anos, em desastre 

aereo na India, quando regressava de um festival de cinema na Austr!ilia,onde foi exibido 

Miios Vanas. 
A sinopse da produtora resume o filme dizendo: 1945. 0 Brasil e o mundo vivem o 

alivio do fim do nazismo. A ditadura de GetUlio, o Estado Novo, diio lugar a um clima 

democratico. Os partidos politicos saem da clandestinidade. Diniz, um lider bancario de 

moral, da qual a corrup9ao polftica e o sintoma mais explfcito na area polftica, a degrada9§o da qualidade de vida (isto e, a 
sistematica viola94o da ecologia), e o verdadeiro "macartismo" sexual que se fortaleceu na esteira da Aids. A principal qualidade 

de Romance e tratar desses temas sem assumir urn tom moralista e professoral e tambem sem terse limitado aos cliches que 
empobrecem e, logo, mstam toda discuss§o. Bianchi apresenta como que urn "polaroid" das tensoes fartamente disseminadas 
nestas areas, captando·as na concretude que apenas a experiencia individual garante. 

Romance n~o tern urn final feliz. Maria Regina, Fernanda, Andre, os tres fracassam A pesquisadora se deixa corromper; a ex· 
amante n!lo suporta mais a exist&lcia e se rna~~ tambem recotTe a uma especie de suicidio, trocando a solida.o pelo 
ef&nero prazer com homossexuais da rua.: uma. a1@ntica roleta~russa. Urn final sombrio. Difici1 maior sintonia como Brasil de

hoje." 
"Marcelo Castelo Avellar: "( ... )Romance e urna obra altamente anarquista: rejeita poder em todas as suas nuances poss!veis, 
seja sob a forma de uma estrutura narrativa, seja como dogmas e preconceitos que dimensionam rela90es de poder na sociedade. 

Da! partem os "segundos·lugares". (. .. )Romance e blasfemo. homosse;rual. pedante, petulante, esi;Upjdo Jk ci~Oes, &imli Jk 
tudo, escandaloso: fE ~ exatamente aJ 9!1§. se esconde l! awessao 9!1§. sente l! rnaioria do publico. Sergio Bianchi teve tao poucos 

escrupulos m1 fi.lrnm: HlJgQ ~ ~ ~ sodomjzado mli!ID ~ mt d9. ~:!: 1!.!: djvertindo u Pll!llliM: llQ yjyQ. 

auanto m1 dizer 9!1§. n!o se importa nem urn pouco £Q!lll! vida nacional, economia, polltica, cultura. ecologia, tudo devidamente 

prostitu!do pel a realidade modema. Romance nao e propriarnente urn filme, mas urn vomito na cara do espectador. Urn v6mito 
sincere e dramatico, ainda que perigosarnente pr6ximo do nojo.( ... )". (Os grifos sAo nossos). 
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Niteroi, militante comunista, esta duplamente feliz: nasceu no dia 25 de mar!fo sua filha Leila. 

Anos 60. A boassa nova, o cinema novo, Brasilia, a luta pelas reformas sociais. No ambiente 

artistico e da classe media em geral, vive-se a esperan!fa de mudan!fas. Leila, adolescente 

procura urna saida pessoal: da aulas nurna escolinha, faz poesia, e aprovada nurn teste para 

urna peya de teatro com Cacilda Becker, ao mesmo tempo que se transforma em muJher, e faz 

teatro rebolado. 0 golpe militar acaba com a euforia e as esperan~as de toda urna ger~ao. 

Perseguivoes, prisoes, duvidas. Leila casa com urn jovem diretor de teatro. E estreia no cinema 

com Todas as Mulheres do Mundo, urn dos maiores sucessos de bilheteria do cinema 

brasileiro. Ela rapidamente se transforma em idolo das novelas, a atriz mais popular e 

procurada pelos produtores. Se separa, conhece outros homens, faz de sua vida urn mergullio 

cora,joso, sincero naquilo que o seu cor~ao manda se atirara. E, j3., urna mulliar 

revolucionana, em atitudes e declar~oes. Urn ano apos o Al-5, Leila da a celebra entrevista ao 

jornal tabl6ide "Pasquim", onde fala de amor livre, virgindade, nurna linguagem considerada 

chocante. A ditadura militar brasileira nao perdoa. Prisoes preventivas, decretos, inqueritos, 

tudo em nome dos "bons costumes" e da moral sao atirados contra ela, que nao perde, 

entretanto, a alegria de viver. Anos 70. Praticamente impedida de trabalhar, ela faz filmes na 

base de cooperativismo, abre uma loja, aparece esporadicamente em programas de TV, onde 

sua imagem estava proibida. Faz renascer o teatro de revista, e a musa absoluta de Ipanema, 

urna especie de barricada da alegria no campo minado e mergulliado na treva. Engravida e 

expoe sua barriga ao sol. Esplendorosamente. Depois de realizar seu maior sonho, ter uma 

filha, via,ja para urn festival na Australia e morre, com 27 anos, nurn desastre aereo, ao voltar 

para o Brasil. 1972. Leila no esp~o. Sua aura revolucionana ilumina o futuro. 

A Dama do Cine Shangai, Guilherme de Almeida Prado, 1988, conta que nurna noite 

de calor, Lucas (Fagundes) corretor de imoveis e ex-pugilista, vai a urn cinema do centro 

decadente de Sao Paulo e conhece urna bela e intrigante mullier, Susana (Proen~a) casada com 

o inescrupuloso Desdino (vill~a) e parecida com a atriz do filme em cartaz "A Dama do Cine 

Shangai". Reencontra depois o casal, na venda de urn apartamento, mas Susana nao 

comparece ao encontro marcado com Lucas nurn bar chines. Lucas vern a saber por seu chefe 

(doria) que o apartamento foi vendido para urn certo Felipe Moraldo - na verdade o proprio 

Desdino com identidade falsa - e que o produtor de "A Dama ... ", urn certo Jorge Mekiande, 

estava estava envolvido em tratico de drogras e fora assassinado. Obececado pela imagem de 

Susana, Lucas tenta reencontra-la de todos os modos, envolvendo-se pouco a pouco numa 

intriga criminal complexa. Lana (Miguel Falabella) e urn transfonnista e uma das personagens 

que cruza com Lucas. 

A Menina do Lado, Alberto Salva, 1988, e urn dos melhores filmes rom3nticos da 

decada de 80. Mauro, jornalista quarentao, (Reginaldo Faria) vai para uma casa de praia, em 

BU.zios, escrever seu livro e acaba se apaixonando por urna menina de 14 anos, Alice (Valeria 

Monteiro), que mora na casa ao lado. Paulo Mauricio (Sergio Mamberti), urn amigo de Alice, 

cinquentao homossexual, participa da relayao dos dois, aceitando-a naturalmente. Mauro 
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recebe a vll,"ita da mulher e do filho. Alice percebe entao sua posi~ao no relacionamento com 

Mauro. Os dois brigam Depois aceitam aquela sit~ao que e provis6ria. Alice reinicia as 
atividades escolares e se vai. Alguns meses depois retorna a BUzios. Ninguem mora mais na 
casa de Mauro. E1a vai visitar Paulo Mauricio, com quem tern, talvez, sua primeira conversa 

adulta. Percebemos a fun~ao ignorada que Paulo Mauricio sempre teve, e ainda tern, nesta 

hist6ria, que nos surpreende com urn final inesperado e perturbador. 

0 personagem gay vivido por Sergio Mamberti tern urn papel destacado na hist6ria 
deste filme. E e1e quem conversa profundamente com a menina sobre diversos assuntos da 

vida, como amor, por exemplo. 0 personagem esta perfeitamente incluido no convivio social 
e em nenhum momento do fihne e visto como algo estranho. Parece mais urn tio ou urn avo 
que conversa carinhosamente com sua sobrinha ou neta sobre a convivencia, por vezes 

amorosas, com as pessoas e as vicissitudes da vida14 
. 

Na Boca da Noite, Walter Lima Junior, 1971, e urna filmagem direta do texto teatral de 

Jose Vicente, "0 Assalto", com inversao do final- na pe~a, quem morre e Vitor, conta em sua 

sinopse que o bancario Vitor (Rubens Correa) esta fazendo serao no banco e pretende roubar 

urna das caixas-fortes quando chega Hugo (Ivan Albuquerque), o faxineiro. Vitor exige que 

ele saia. Desce ao porao e come~a o roubo do dinheiro. Resolve largar a mala e reencontra 
Hugo. Oferece-lhe urn cigarro. Vitor, neuroticamente, inicia urn processo de agressoes que se 

concretizam em ofertas ~ exigencias, culminando em humilhayoes para Hugo. Vitor "usa-o" 
sexualmente em troca de dinheiro, presentes ~ roupas. Os dois trocam suas vestimentas e 
Hugo exige o dinheiro. Vitor tenta convence-1o a comp1etar o assalto. Hugo recusa. Vitor lhe 
sugere o roubo de outra caixa-forte, que guarda importancia maior. Finalmente, da-lhe a 

quantia prometida e manda-o para fora do banco. Quando Hugo parte, Vitor da o alarma do 

assalto e Hugo e vitimado por urn tiro da policia. 

A presen~a do homossexualismo aqui e tratada na forma de perversao sexual junta ao 
prazer de humilhar o outro na dada situ~ao de superioridade de Vitor sobre Hugo. Como o 

cinema geralmente aborda o homossexualismo pe1a sua face mais podre, talvez para espantar 
ou excitar espectadores desavisados, soma-se a mais urna das abordagens que ajudam o 
publico a rejeitar ou condenar tal tipo de re1~ao sexual. 

Tessa, A Gata, John Herbert, 1982, e baseado em romance homonimo de Cassandra 

Rios. Aborda lig~oes, o sobretudo rel~oes sexuais, sa.ficas entre 3 mulheres, interpretadas 
pelas atrizes Nicolle Puzzi (Tessa), Patricia Scalvi e Rosina Malbouisson, com urn desfecho 

tragico e inesperado. 
No livro de Salvyano Cavalcanti de Paiva, "Hist6ria Ilustrada dos Filmes Brasileiros de 

1929-1988", Francisco Alves Editora, RJ,1989, M uma interessante foto de cena de Tessa, 

14 Critica:" "Um drama rormntico com boas intew;Oes que jamais passaram pela cabe9a de Vladimir Nabokov. Ahist6ria de amor 
suave e dirigida com elegancia e recheada de atua<;Oes convincentes. Um filme mais do que eficiente dentro de suas pequenas 
preten96es." (Resenha de 0 Globo- coluna Filmes da TV-25.9.95). 
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onde a inten91io, ao mostrar Patricia Scalvi, por cima, e Nicolle Puzzi, por baixo, e imitar uma 

rel~ao sexual como a de um heterossexual. 

D os rows 90, de produ9iio muito pequena de filmes, ate 1995, catalogmnos apenas 2 

titulos, a refilmagem em tom tom porno-er6tico de Matou a Familia e Foi ao 

Cinema e o fic~tao-documentW:io Cinema de Lagrimas. 

Matou a Familia e Foi ao Cinema, refilmagem, Neville d' Almeida, 1991, narra cinco 

hist6rias intercaladas, extraidas das manchetes policiai.s dos jornai.s. Urn rapaz mata os pais e 

vai. ao cinema. Uma mulher rica ~ entediada abandona Q marido .!< se isola numa casa, onde 

satisfaz fantasias sexuais com outra mulher. Num barraco, um homem mata uma mulher por 

mnor. Mai.s adiante, duas jovens suburbanas se mnmn .!< l! mae de uma delas ~ assassinada por 

interferir na intimidade das duas. Urn homem mata sua mulher porque ela reclmna das 

difi.culdades fi.nanceiras. 

Refi.lmagem da obra produzida em 1969 por JUlio Bressane. N! duas personagens 

femeninas (Claudia Rai.a e Louise Cardoso), atrizes do filme que o rapaz assassino ve na tela 

do cinema, se isolmn numa casa e tern relacionmnneto lesbico bern mai.s explicito nesta 

refilmagem. Da mesma forma, a hist6ria das duas garotas do subnrbio (Mariana de Moraes e 

Carla Ignez), apresenta cenas mais intensas de nudez. N! duas hist6rias trilhmn por mostrar 

personagens em limites de crises e desiquilibradas descmnbando, em suas ~oes, para a 

violencia. 

Cinema de Lagrimas, Nelson Pereira dos Santos, 1995, e um documentW:io-fic~tao, que 

homenageia o cinema latino mnericano, especialmente o melodrmna mexicano, baseando-se 

no livro "Melodrmna: 0 Cinema de L{lgrimas da America Latina'', de Silvia Oroz. 

Para homenagear este tipo de cinema, o filme, que apresenta dois personagens 

homossexuai.s sem utilizRI estere6tipos de gestualidade e que se comportmn normalmente em 

todos os mnbientes do convivio social, tem como fi.o condutor a hist6ria de um fmnoso diretor 

de teatro, Rodrigo Ferreira (Raul Cortez) que experimenta o fracasso de critica, ap6s a estreia 

de sua nova pe9a. 0 insucesso ocorre num momento em que ele se encontra abalado 

emocionalmente. A cada noite, tem o mesmo sonho: ve a mae (Christiane Torloni) chegar do 

cinema, entrar aflita no quarto em que ele dormia, abrR9a-lo chorando, com sofreguidao, e em 

seguida retirar-se e suicidar-se com um tiro de revolver. Diante disso, resolve sair em busca 

do filme que sua mae viu antes de morrer. Contrata um jovem estudante de cinema, Yves 

(Andre de Barros). Partem para a Cidade do Mexico, a fim de consultar os arquivos da 

Cinemateca da Universidade AutOnoma: buscmn um melodrmna, genero popular na America 
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Latina, entre os anos 30 e 50. Selecionado os filmes por temas, amor, paixao, incesto, doen~ta 

e a muJher, todo wn painel do cinema mexicano destas decadas revivem na tela: a fotografia 

de Gabriel Figueroa, os desempenhos de Ninon Sevilla, Maria Felix e Libertad Lamarque, e a 

dire~tilo de Emilio Fernandez ou Luis Butiuel. 

Enquanto na tela, os filmes se sucedem, na sala escura onde o estudante e o diretor 

passam horas buscando o filme fatal, uma re~ao de paixao comeqa a se desenvolver. 

Rodrigo se apaixona por Yves. Este mantem-se ambiguo: quer e nao quer, aproxima-se e, 

subitamente, desaparece, fazendo com que Rodrigo oscile entre felicidade e desespero. 

De volta ao Brasil, Yves desaparece definitivamente, nao sem antes enviar a Rodrigo, 

atraves de urn portador, uma carta junto com uma c6pia em video do filme procurado. Na 

carta, justifi.cando sua recusa de relacionamento, revela que esta hospitalizado com aids em 

estado terminal, por ser viciado em drogas e que, tambem, esta sendo perseguido por 

traficantes. Profundamente emocionado, Rodrigo assiste o filme e descobre a chave de seu 

drama pessoal . Embora a lembran~ta de Yves o f~a buscar em outros rapazes uma forma de 

substitui-lo 15 
. 

E com Cinema de I.Aigrimas, encerramos o nosso painel da produqao brasileira 

encontrada que traz personagem homossexual em seu enredo. 

3.2- Listagem dos Filmes Vistos para Analise 

Por este painel de 125 filmes poder-se-ia, grosso modo, ter uma mostra do teor de 

tratamento dado as personagens homossexuais. No entanto, muitas vezes, o que esta contido 

numa sinopse nao e exatamente o que esta em cena, no filme. Alem disso, sem a leitura das 

imagens do filme fica impossivel tr~ar qualquer comentario sobre a gestualidade empregada 

na personagem. Portanto seraosubmetidos a uma analise met6dica 67 dos 125 filmes 

catalogados. Estes 67 titulos, distribuidos por decadas, sao OS seguintes: 

Anos 40: 0 Corti'Yo(1946); Carnaval no Fogo. 

Anos 50: Carnaval Atlantida. 

" •Do press-book da produtora, set, 1995: "Cinbms. de Lagrlms.s, e o melodrama dentro do melodrama S6 que agora com a 
possibilidade da ironia, de uma abertura para a realidade da vida que o Cinema Novo iria inaugurar, nos anos 60, colocando de 
cabe,a para baixo os mites do g~ero melodramlltico que o antecedeu, atraves dos filmes de Glauber Rocha e do proprio Nelson 

Pereira dos Santos, entre outros" . 
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Anos 60: Bahia de Todos os Santos; As 7 Evas, (trecho em Assim Era a Atlantida, 

Carlos Manga, 1975); 0 Beijo; Noite Va.zia; Deus e Diabo na Terra do Sol; 0 Menino eo 

Vento; 0 Bandido da Luz Vermeiha; e Macunaima. 

Anos 70: 0 Anjo Nasceu; Dois Perdidos Numa Noite Suja; 0 Donzeio; Estranho 

Triangulo; Matou a Familia e Foi ao Cinema (1970); Navalha na Carne; A Casa 

Assassinada; Os Machoes; Toda Nudez Sera Castigada; Ainda Agarro Esta Vizinha; Os 

Mansos; 0 Amuleto de Ogum; A Estrela Sobe; A Rainha Diaba; 0 Casamento; 

Marcados para Viver; Marilla e Marina; Barra Pesada; Amor Bandido; Chuvas de 

Verao; 0 Corti~o (1978); Ele, Ela, Quem?; A Intrusa; A Ura do Delirio; A Morte 

Transparente; Na Boca do Mundo; 0 Principio do Prazer; Republica dos Assassinos; e 

Gente Fina E Outra Coisa (Epis6dio: A Guerra da Lagosta). 

Anos 80: Ariella; 0 Beijo no Asfalto; Eu Te Amo; Giselle; Pixote, a Lei do Mais 

Fraco; Ao Sui do Meu Corpo; Engra~dinha; Mulher Objeto; Os Rapazes da cal~da 

(sequencias em copioes); Asa Branca, urn Sonho Brasileiro; Beijo na Boca; Rio Babilonia; 

Amor Maldito; Sargento Getulio; Alem da Paixao; 0 Espelho de Carne; Memorias do 

Carcere; 0 Beijo da Mulher Aranha; Opera do Malandro; Anjos da Noite; Eu Sei que 

Vou Te Amar; Vera; Romance; Anjos do Arrabalde; Leila Diniz; A Dama do Cine 

Shangai; e A Menina do Lado. 

Anos 90: Matou a Familiae Foi ao Cinema (1991); Cinema de Lagrimas. 

" " * 
Os 67 filmes seriio submetidos a urna anaiise com o objetivo de qualificayao do teor do 

discurso em fun~ao da personagem homossexual. Para tanto, criou-se urn modelo de anaiise 

dividida em dois centros: o narrativo e o gestual. 

Acreditamos que o discurso de urn filmeesta expresso no comportamento de urna 

personagem, atraves de palavras e ayoes. A~oes que, por sua vez, para se efetivarem se 

utilizam do corpo numa sene de modos gestuais. Portanto, dois elementos estao ai 

constituindo o discurso de urn filme: a narrativa e a gestualidade. 

Enquanto a narrativa aponta para a ideia do discurso, e gestualidade classifica o sujeito 

emissor e contribui para enfatizar esta ideia. E aqui cabe, urna reflexao. Apesar do cinema 

moderno fazer uso intenso da palavra, dos ruidos e da musica, e na gestualidade que esta a 

alma, a enfase da comunicayao. 0 cinema mostrou diversas vezes como ela pode substituir 

plenamente a palavra nos remetendo ao dito popular - "as vezes, urn gesto, vale mais que cern 

palavras''. 

Sendo assim, o modelo de anaiise visara analisar o filme nos dois componentes do seu 

discurso: o da linguagem narrativa e da linguagem gestual em fun~ao de urna personagem 

definida, a homossexual. 
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PARTE4 

UMA PRO POSTA DE ANALISE FiLMICA 

4.1 - 0 Objetivo da An8lise 

Para explicitar o discurso dos filmes brasileiros sobre o homossexualismo criou-se 
um modelo especifico de an8lise filmica que visa uma an8lise estrutural e uma 
significativa- Analise Filmica Estruturai/Significativa. 

0 objetivo sera analisar os contextos socio/culturais que um filme usa quando 

utiliza personagem homossexual em seu emedo, observando-se dois fatores importantes 

na construyao desta personagem: a narrativa que a conduz e a gestualidade que nela e 
empregada. 

Portanto, Gestualidade e Narrativa cinematografica serao os dois centros da 

An8lise Filmica. Este conjunto, apontar!l, a partir do teor de sua u~ao, para uma 

compreensao maior da Signific~ao do filme, do seu discurso. 

4.2- Consider~oes Iniciais 

Urn filme e um rolo de celu16ide que contem fotografias impressas em sequencia, e 

que, na realidade, como filme s6 passa a existir quando de sua proje<;ao. Neste momento, 
ele emite uma mensagem. Retomando o fato de que todo processo de comunic~ao esta 

centrado na rel~ao entre Emissor de uma Mensagem e o Receptor, receptor que decifra 

esta mensagem atraves de sua compreensao particular do c6digo, concordaremos que a 
mensagem do filme e uma comunic~ao que encerra um discurso, discurso enunciado 
atraves de uma serie de c6digos verbais e nao verbais cuja compreensao depende das 

normas culturais, morais ou ideol6gicas do repert6rio do receptor. 

0 objeto da an8lise filmica sera o discurso que esta contido na mensagem de um 

filme a respeito do homossexualismo. 0 texto redutor e explicativo deste discurso sera 

denominado Retrato Filmico. Ele apontara o conjunto de valores conferidos ao sujeito 

analisado pela produ9ao cinematografica que, delimita a sua importancia e particip~ao 
quanto a sua imagem, status e representatividade dentro da sociedade em que vive. 

A an8lise filmica Estruturai/Significativa foi adaptada de um modelo de an8lise 

semi6tica, idealizada a partir do pensamento de Charles Sanders Peirce. 

A an8lise semi6tica tern sido melhor aplicada as artes plasticas, pois se preocupa 

em analisar uma obra de arte em tres niveis: 1-Nivel Sintatico - o Objeto; 2-Nivel 
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Semantico - o Signo; e 3) Nivel Pragmati.co - o Interpretante . A amllise do objeto (urna 

escultura, por exemplo) seria: ela, em si, sua composiyao, material utilizado, etc; a amllise 

do Signo1 e o que esta representando explicitamente aquela escultura; e por Ultimo, a 

amilise do Interpretante, seria o que aquela representayao induz ou leva o observador a 

pensar ou criar, alem do que esta nela explicito. 

Urn filme, diferentemente de urna escultura ou urn quadro, e sempre igual: urn rolo 

com fotografias impressas. Ele s6 passa a existir como obra quando se expressa atraves 

de sua projeyao. Entao, para definir o que seja Objeto nurn fihne diriamos que e a sua 

estrutura geral, seu arcabouyo, como ele se apresenta ou pode ser identificado atraves 

dos elementos mais simples, titulo, genero, ficha tecnica e sinopse, que descreve o tema 
abordado. 0 seu Signo, a sua historia, o desenvolvimento de um tema em forma de 

enredo. E, por Ultimo, o Interpretante seria a relayao desta hist6ria como espectador ou o 

observador. 

Simplificamos o nosso modelo de analise, EstruturaiJSignificativa, reduzindo-a a 

dois niveis: o da Estrutura e o da Significayao. No nivel Estrutural, nomearemos os 

elementos mais simples de identificayao, titulo, genero, elenco e sinopse. No de 

Significayao estaremos analisando a hist6ria do fihne quanto ao seu Significante 

(Denotayao - o desenvolvimento explicito da hist6ria) e Significado (Conotayao - o que a 
historia narrada induz a pensar ou que discurso encerra) em relayao ao 

homossexualismo. Ou seja, teni urn objeto de analise definido, urn foco central de 

analise: o homossexualismo visto pelo cinema brasileiro. Sendo assim, estaremos 

incluindo no nivel de Significayao a analise da gestualidade empregada na personagem 

homo. 

A partir dos dados coletados na analise do fihne, somados os adjetivos dados ao 

foco central de analise, chega-se ao Teor do Discurso, que seni representado por um 

vetor R, uma Resultante, classificada em 3 tipos: Rl-Teor Pejorativo; R2-Teor Niio-

Pejorativo; e R3-Dubio, que medem a densidade do fihne. Em seguida, seni descrito o 

Retrato Fllmico, o texto redutor e explicativo do discurso encontrado no fihne e da 
raziio da Resultante aplicada. 

4.3- Conclusoes 

De posse dos dados do Retrato Filmico, e sua respectiva Resultante, retirados 

dos diversos fihnes analisados, cruzaremos estas informay5es em um comentli:rio final 

para, numa possivel conclusao, explicitarmos a incidencia de um modelo preponderante 

1 Sem comentar a longa classificay~o de tipos de Signos (Indicia!, Simb6lico e icllnico) proposta por Peirce, 
semioticamente, to do Signo e a! go que est.a no Iugar de alguma coisa ou esta representando alga. Todo Signa esta no Iugar 
de urn Objeto. 
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utilizado pelo cinema brasileiro, na caract~ao de personagens homossexuais, bern 

como as demais tentativas diferentes de enfoque sobre o assunto. 
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4.4 - Estrutura do Modelo de AnaJ.ise 

MODELO DE ANALisE F1LMICA ESTRUTURALISIGNIFICATIV A 

1. Analise Estrutural ou Sintati.ca (Estrutura do filme) 

(E a <>Strutura do filme, como ele se apresenta) . 
I 

. Titulo: 

• G!\nero: 

. Elenco e Personagens: 

. Sinopse: 

2. Analise Significativa (Significante e Significado) 

(Signific~ilo da Linguagem Narrativa e da Gestual nos nlveis do significante e do significado). 

SIGNIFICANTE (Deno~ilo) SIGNIFICADO ( Cono~ilo) 

Posi9ilo do homo no enredo: 

LINGUA GEM Contexto social do homo: 

NARRATIVA Recursos Narrativos 
• 

Tipo de montagem: 

Tipo de Interpret~ilo: 

Analise da Hist6ria do filme: Analise da Hist6ria do Filme: 

Deno~ilo: Comentarios sobre Conot~ilo: Comentarios sobre o 
como 0 filme conduz a que o enredo do filme induz o 
personagem dentro de seu enredo. observador a julgar em rel~ilo 

ao homossexualismo. 

Tipo de Gestualidade: Caracterlsticas: 0 significado da 

LINGUA GEM estereotipada, nilo-estereotipada, 
gestualidade empregada. 

GESTUAL 
inexistente. 

Comentario descritivo da 
gestualidade e subgestualidade 

empregada no filme. 

3. Retrato Filmico Encontrado 

.Sera urn texto conclusivo sobre o teor do discurso apontado no filme sobre o assunto, podendo ser: 

pejorativo, nilo-pejorativo e dUbio. Sera assim descrito: 

Teor do discurso sobre o homossexualismo: Pejorativo(Rl), nilo-pejorativo(R2), dllbio(R3). 

R= Resultante encontrada- texto que justifica esta resultante . 
• 

Retrato Fllmico: texto conclusivo. 
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4.5- Topicos e Conceitos Utilizados na Analise: 

A analise sera realizada em dois niveis: o da estrutura e o da significa~ao; o da 

significa~o tera dois focos de observ~ao: o da linguagem narrativa e o da linguagem 

gestua~ que nos dara o teor do discurso sobre o homossexualismo, urna resultante e 

urn retrato filmico, que e urn resumo condusivo dos dados observados. 

Linguagem Narrativa: compreende os aspectos mecfuricos e tecnicos de condw;ao da 

(s) personagem (ns) dentro do enredo contribuindo para a expressao e compreensao 

daquela e de seu discurso. 

Linguagem Gestual: compreende gestualidade e sub-gestualidade empregada na 

composi'(iio e caracteri.za'tao da personagem. 

I. NIVEL ESTRUTURAL 

Analise Estrutural ou Sintatica: e a estrutura fixa do filme - todos OS dados 

permanentes que o caracterizam como: titulo, genero (de acordo com o formato (35 mm, 

16 mm), drama, comedia, musical, cor, dur~il.o, etc.), elenco e personagens, e sinopse. 

2.NIVEL DE SIGNIFICA<;AO 

Analise Significatica: a analise do significante e a do significado que compreende os 

aspectos denotativo e conotativo de interpre~il.o. Melhor dizendo, o que o filme diz 

explicitamente e o que induz a pensar ou julgar sobre o objeto focalizado. Sera realizada 

em dois centros: narrativo e gestual. 

.Aspectos fixos da personagem e da linguagem narrativa: 

Posis;ao da personagem gay no emedo: se e principal, coadjuvante, se faz ponta, 

figur~ao, citado ou recorrido; 

Contexto social do gay:a que classe social pertence.); 

Tipo de narrativa: de acordo como tratamento dado pelo filme, (se de forma linear, em 

retrocesso, em flash-back); 

Tipo de interpret<wiio: natural, modema, impostada, teatral; 

Tipo de Montagem: paralela, linear, em flash-back, intelectual, etc.; 
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Enfase da Pontuayao cinematognmca: destaque dos efeitos utilizados como fusoes, 

escurecimentos, narrayao, personagem em primeiro plano dentro de quadro, etc., em 

fun9ao do discurso . 

• Aspectos fixos da linguagem gestual: 

Tipo de gestualidade: Estereotipada (personagem presente, gestual explicito e exagerado 

caracterizando a personagem homossexual); N!io-Estereotipada (personagem presente, 

gestual natural sem indicayao de homossexualismo, a nao ser por ayoes e dial.ogos de 

forma direta ou indicia!); Inexistente (personagem presente pela ausencia, gestual 

ausente, porem referida nos dial.ogos ou em fotos). 

Sub-Gestualidade: compreende o vestuano, maquiagem e adereyos utilizados/usados pela 

personagem. 

Caracteristicas: discurso do emprego (de urn dos tipos de gestualidade) na personagem. 

Sequencia LOgica: compreende os vanos blocos de ayao que constr6em urn pensamento 

nurn segmento ( ou sequencia) do filme. E urn recurso para detalhar mais as ayoes de urn 

filme e explicitar o seu conteudo de urna forma minuciosa, como diante de urna lente de 

aurnento. Este recurso nao sera necessariamnte utilizado na analise de todos os filmes. 

Exemplificando, se fossemos descrever urna sequencia 16gica dentro de urn segmento 

que se passa dentro de urn casarao, diriamos que ela tern urna durayao de 2'21" e 

descreveriamos que "o personagem X se locomove, olha, fala com a personagem Y, 

completa tal tipo de pensamento, e so be a escada''. 

Descri'Yiio dos gestos utilizados na sequencia logica: compreende a descriyao dos 

movimentos corporais ntilizados, enfatizados ou repetidos pelo ator ou atriz na 

construl(ao da personagem. 

3. RETRATO FiLMICO 

Resultante Encontrada: e urn vetor que classificara o teor do discurso. Esta resultante 

sera de 3 tipos: 

R 1 = Resultante 1, indicara urn Retrato Filmico com forte carga de estere6tipos na 

gestualidade e na narratividade contribuindo para reduplicayao de preconceitos. 

R 2 = Resultante 2, indicara urn Retrato Filmico com tratamento hurnanistico do Objeto 

contribuindo para a discussao e ampliayao do espayo social do mesmo. 
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R 3 "' Resultante 3, indican! urn Retrato Filmico DUbio, onde ha duvidas sobre o 

tratamento do assunto. 

RETRATO FiLMICO: e urn resumo conclusivo, urn te:.>,:to redutor e explicativo do 

teor do discurso do filme e da resultante aplicada a ele. 

OBS.: nao se trata de analise de cena por cena ou de plano por plano do filme, e sim 

dos passos 16gicos dados pela narrativa na constru9ao de urn discurso. Cuja analise sera 

realizada em fun9ao de urn Objeto, determinado: o Retrato Filmico do Homo. 

Portanto, a analise sera realizada em fun9lio da Signific39ao do Obj eto no film e. Por esta 

razlio, descartamos a possibilidade de Analise Sintagmatica, proposta por Christian Metz, 

no Capitulo 5.5 de A Signific~ao no Cinem~ pois se espelha nurna analise "gramatical" 

de plano por plano do filme, a guisa de analise linguistica, preocupada em interpretar a 

fun9lio de cada plano, e na sequencia em que estlio colocados, na constru9ao da narrativa 

do filme. E urna analise estrutural da proposta de cada plano de urn filme como 

expressao "gramatical" imagetica na constru9lio de sua narrativa. 0 que desviaria nossa 

analise de seu objeto: Retrato Filnrico. 
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4.6- Quadro Simplificado e Comparativo de Anal:ise Semi6tica e 

Estrutural/Significativa 

Num quadro comparativo, as duas anal:ise ficariam assim: 

Modelo de Analise Semiotic a 

Nivel Sintitlco Nivel Semintico Nlvel Pm.gmStlco 

Signo em rela';llO a si mesmo Signo em rela.t;Ao ao seu Objeto Signo em rela9ilo ao Interpretwte 

(Estrutura) (Denotativo: o que o Signo diz do Objeto) (Conotativo 0 que se pode Criar ..D.§ 

observaci!o do SiQ!lo). 

Analise Filmica Estrutmai!Significativa 

Ceatro da. NMI 

AU.lise deAU.lise 

Estrutura Slgnlllca~ o 

ANAl.ISESINTAT!CA ANAl.JsESEMANT!CA ANALISE PRAGMATIC A 

ou EST'R.Uil.IRAL ou DENOT AT!VA ouCONOTAT!VA --

cOJttO o Objeto esta 0 SipllkJm1a 0 Siplficado RESULT ANTE 

estndurado ue films 0 (118 diz 8 Qlljei& 0 que iDibu o Olljetu ENCONTRADA 

Llnguagem 

Gestual 

Retmto 

--
Llnguagem Filmlco 

Nanativa 
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I. 7 - Resumo da Est:ruluni Gm!l da Anitlise F11mica 
INALrnE FiLMJ:CAESTRUTURAIJSIGNIFICAIIVA (Com objeto del"mido: o bomossenW!smo) 

RESULIANIE 

CENTRODA NivEr. DA ANALisE ENCONTRADA 

ANALisE 

ESTR11TllJW;AO SIGNIFICACAO 

ANALisE SEMANTICA ANALISE PRAGMATICA 

SJNTAnCA 

.., ESIRliTURAL ooDENOIATIVA ou CONOIAIIVA 

como o Fibne esta estnttora.do 0 Sipifi.-.: oqueolllmedb: 0 Siplficadr. o quo o !lime i114u% o 

ou oxp!!rit""''""" do Objeto (o ob•ena4oor ajalpr em ~io 

seapre....ta homossexualiRM\ ao discun:o ~Hto 

ESillUTtll!A FlXA ESTRUTtll!A vARIA VEL 

DOFILME DA~NCIAWGICA 
Titulo: (• for 

Gio.oro: 

ISbunlse: 

C-sociol 
......... somal: 

Puol<ioda 

Pen-
LINGUAGEM Re ....... De~mecbka Analise ao nivel do sipitie81lte do Abalise ao Divel do sipifi.eado do A ANALisE ACUSA 

NARRATIVA N arrativos: da Soqiiada Logica: diseurso urrativo do fi1me. diseurso JWTativo do filme. 0 IIPODE 

Tipo do Tipo de Mootq:em: A c:ondu~io da hktOria 0 que alrlstOriA b:tdoz a pensar. RESULIANIE 

Jdln"ativa: f.ntase da pontua~io Rl,RZER3 

Tipo de dnematogr.&fica: e 

io: 

LINGUAGEM Tipo de Des~io dos gestos Caracteristic:as: ArWise ao Divel do Carac:teJ:Utkas: Aaalbe ao nivel IEXTO 

GESIUAL Gestwolidade: -. ... siplfic ..... dall"stuolidada do siplficado da ;om.alidade CONCLUSIVO 

A) Estorootlpada Se~&td.a.LOgiea: empregada na personacem. emprepdaoapers- coodlgora o 

A dos<ri<io da l!"stnalidade. A....,iodesta&estuolidada. RETRATO FiLMJ:CO 

B) Nio.Estoreotipada Sub-~ e explica o tipo de 

._.po~a aa Sequl!o. RESULIANIE 

C) Iaexisteabo ciaLOgka: 

ou Au.seate 
--------- -------- ----- L. - . ------------
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PARTE5 

APLICACAO DO MODEW DE ANALISE FiLMICA EM 10 FILMES 

Exemplificaremos o modelo de amllise aplicando-a muna amostra de 10 filmes: 0 

Casamento, 0 Menino e o Vento, Opera do Malandro, A Casa Assassinada, Amor 
Bandido, Ao Sui do Meu Corpo, Beijo na Boca, 0 Beijo da Mulher Aranha, A Morte 
Transparente e A Rainha Diaba. 

5.1 - EXEMPW DE APLICACAO DO MODEW DE ANALISE 

ANALISE DO FILME 1 

1. Analise Estrutural (Sintatica). 

Titulo: 0 Casamento, Arnaldo Jabor, 1975, 102 m.inutos, 35 mm, cor. 

Genero: Drama 

Elenco e Personagens: Adriana Prieto (Glorinha), Paulo Porto (Dr. Sabino), Camila Amado 
' (Noemia), Nelson Dantas (Xavier), Erico Vidal (Antonio Carlos), Fregolente (medico), Mara 

Rubia (mae de Glorinha), Andre Valli (homossexual suburbano) e outros. 

Sinopse: Baseado no romance homonimo e Unico escrito por Nelson Rodrigues. Narrado todo 

em flash-back conta os conflitos existenciais e cincunstanciais que envolvem Glorinha nas 48 

horas que antecedem o seu casamento. Sua rel~iio com Antonio Carlos, namorado de sua 

Anriga, Maria Ines, urn play-boy da zona sul do Rio, a paixiio doentia de seu pai por ela e a 

descoberta de que vai casar com urn homossexual. Ele, no entanto, s6 aparece no final, na 

cena do casamento. A presen9a mais contundente da personagem gay neste filme, se da 

quando Glorinha recorda de Antonio Carlos que a leva, nurna perspectiva de aventura, para 

conhecer urna bicha-louca de subfubio. No desenlace monstruoso da narrativa da visita, ela se 

entrega a ele perdendo a virgindade. 

2. Analise Significativa 

2.1 - LINGUAGEM NARRATIV A 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Denot89iio) E DO SIGNIFICADO (Conot~iio) 

. ELEMENTOS FIX OS DA PERSONAGEM E DA NARRATIV A 
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Contexto Social do homo: e enfermeiro de classe media suburbana. 

Posi~ao do homo no enredo: e personagem principal de urna hist6ria que acontece dentro do 

filme. Apresenta-se como urn apendice no filme e se desenvolve fora da trama central. 

Embora o filme seja todo narrado em flash-back a sua entrada em cena transcorre de forma 

linear, e por cerca de 16 minutos, aproximadamente 1/5 do filme, fica no centro da narrativa. 

Somente urn plano deslocado, de Glorinha sozinha, ja quase no final da sequencia, montado 

enquanto faz amor com Antonio Carlos, nos faz., rapidamente, lembrar que ela esta 

recordando aquilo tudo. 

Recursos Narrativos 

Tipo de Narrativa: o filme e narrado em flash-back. No entanto, toda a sequencia em que o 

gay aparece se desenvo1ve de forma linear. 

Tipo de Interpret<Kao: teatral e impostada. Os atores enfatizam e dramatizam o texto, fugindo 

da representayao natural, exagerando, por vezes, nos gestos e nas falas como se estivessem 

interpretando urna tragedia. 

Tipo de montagem: linear. Os planos se sucedem na ordem da ayao sem se utilizar de outro 

recurso. 

Enfase da pontum;ao cinematogcifica: nenhurna. Cortes secos de urn plano para outro. 

A HIS TO RIA DO FILME 

*A sequencia em que a personagem homo aparece no filme se desenrola por cerca de 16 

minutos. A. titulo de exemplo, e para demonstrar urna analise super-detalhada que pode ser 

realizada com este modelo de analise, ela foi dividida em 5 sequencias l6gicas, conforme seu 

encadeamento. 

1. Seguencia l6gica 1 = durayao: 1 '27" 

Denotm;ao: a sequencia apenas anuncia que os personagens irao vivenciar algo estranho, 

visitar urna bicha louca e suburbana. 

Antonio Carlos, urn play-boy da zona sul esta nurn jeep com sua namora, Maria Ines e 

Glorinha. Ele canta urna musica americana enquanto cenas, em travelling, de ruas do sublirbio 

sao mostradas na tela. Ele pergunta para as mo9as se ja foram no sublirbio e ri quando 

Glorinha diz que ja foi a Tijuca. Responde que sublirbio mesmo e Jacarezinho,Caxias, e se 

poe a rir mostrando a "zona" para elas. Glorinha diz que sempre quis conhecer a "zona''. 

Antonio Carlos, sempre sorrindo diz em seguida que elas nem imaginam onde ele as vai levar. 

Na casa de urna bicha suburbuna que foi enfermeira de seu "velho" e vive com o pai 

paralitico.Enquanto termina a frase na tela sao mostradas, outra vez, em travelling, cenas de 

ruas de sublirbio. 
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Conot<wao: pelo modo de sorrir e enton~ao da voz de Antonio Carlos percebe-se que ele 

deseja assustar as garotas atraves daquela visita, induzindo que as garotas vao achar "aquilo", 

conhecer urn homossexual, urna coisa anormal, estranha ao seu mundo costurneiro. 0 adjetivo 

- bicha suburbana- reduplica a estranheza, como se fossem conhecer urn animal ex6tico. 

2.Sequencia 16gica 2 = dur~ao: 2'31" 

Denot<wao: a sequencia mostra urn gay que vive nurna casa de decor~ao esquisita. Ele esta 

com urn negro e recebe a visita de Antonio Carlos e suas amigas. 0 gay e estremamente 

afetado. Ele mostra-se medroso e indefeso quando Antonio Carlos o agride, o for~ta a beber e 

o empurra deixando-o acuado nurn canto. 

Desenvolve-se desde o plano geral da sala da casa do gay, com decor~ao extremamente kitsh, 

onde ele dan~ta sozinho urn tango tendo ao fundo urn negro sentado. Enquanto ele dan~ta, ve

se a entrada de Antonio Carlos, Glorinha e Maria Ines. 0 gay se assusta arregalando os olhos e 

fechando as pontas do robe de seda que usa. Para de danifar, comprimenta com urn breve "oi" 

e vai para o fundo da sala andando rebolativamente ate a parede do fundo. Os tres que 

chegaram vao se ambientando. 0 gay tomando urna pose de miss, recostado na parede e 

colocando urna perna na frente da outra ao abrir o robe que mostra urna cueca cavada 

pergunta se eles conhecem o Romario, seu companheiro. Se aproxima de Antonio Carlos que 

lhe pergunta se esta triste. Ele responde que esta meio desesperado. Antonio Carlos mete o 

gargalo de urna garrafa na boca dele e o obriga a heber, pois assim, acredita, ele vai melhorar. 

0 gay reage pedindo para ele lhe soltar. E empurrado e para na parede, ao lado de Romario, 

perto de urn piano. Antonio Carlos reclama que veio da zona sui para a festa que ele convidou 

e nao esta acontecendo nada. Mostra-se irado, e sai do quadro deixando o gay acuado, 

amedrontado, tendo ao fundo urn quadro com urn retrato de mulher. 

Enfase da pontu<wao cinematogragica: o gay come~ta a ficar, a cada novo plano, mais em 

primeiro plano na cena. 

Conot<wao: pela re~ao da chegada das moyas o gay vive nurn ambiente estranho, pesado. 

Pela re~ao do gay ao ataque de Antonio Carlos revela-se como urn ser desequilibrado, fragil, 

facil de ser induzido e comandado. Mostra-se urn ser solitario e indefeso. Ate seu 

companheiro se limita a ficar olhando as agressoes de Antonio Carlos, nao toma partido, nao 

o defende. Quanto mais fica amedrontado, parece ficar mais confuso, demonstrando seu 

desequilibrio. A utiliza~tao dos gestos femininos exagerados, da roupa, tambem no estilo 

femenino, escolhida para vestir o personagem bern como a maquiagem carregada, f!iudam a 

compor urn personagem gay muito magro, feio e asqueroso. 

3. Sequencia logic a 3 = durayao: 4 '50" 
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Denotayao: o gay e for~ado por Antonio Carlos a contar, para todos, a sua hist6ria 

traurnatizante. "A hist6ria de urna triste bichona" diz Antonio Carlos. Nela, o gay revela que 

via a mae como submissa, muito boa pessoa, urna santa e, seu pai, a partir do momento que o 

surpreendeu transando com urn garoto mais velho, lun carrasco. Bate-lhe na perspectiva de 

torna-lo homem. No entanto, o que se revela e urna revolta do gay contra o pai em nao querer 

ser homem. No final desta narr~ao, sobe a escada que da para o segundo andar da casa e 

convida a todos a conhecer seu pai. 

Desenvolve-se desde urn plano de conjunto dos 3 visitantes olhando para o gay onde Glorinha 

pergunta a ele se 0 quadro na parede e de sua mae, passando pelo pedido do gay de nao falar 

dela, indo para o refor~o de provoc~ao de Antonio Carlos, que insiste que ele tern que contar 

sua triste hist6ria, seguindo por toda a narrativa do gay sobre sua rel~ao com os pais, 

acentuando que a mae e urna santa e o pai perverso, ao descobrir ele transando com outro 

garoto. Narrativa onde o gay enlouquece, ligando urna enceradeira como vestido da mae, urn 

liquidificador e urn radio. Romano desliga tudo. 0 gay so be a escada dizendo que hoje e o dia 

dele, pois nao tern ninguem em casa e mandou a cozinheira ver "My Fair Lady". Para no meio 

da escada perguntando a todos se querem conhecer o pai dele. 

Enfase da pontuayao cinematografica: o gay se torna o centro da narrativa, os pianos sao 

quase todos isolados, mostrando o personagem e, quando de conjunto, ele aparece em 

primeiro plano. Principalmente na cena final da sequencia 16gica quando urna camera de cima 

acompanha o personagem subindo a escada ate que, no seu topo, fica bern destacado, em 

primeiro plano, dentro do quadro. 

Conotayao: o gay e urna pessoa medrosa e facilmente dominada. 0 macho (AntOnio Carlos) 

induz e conduz a ~ao. 0 que o gay revela e urna abordagem primana e grotesca do complexo 

de Edipo: paixao pela mae, 6dio pelo pai. Induz ser o gay urn traurnatizado e doente mental. 

4. SequenciaL6gica4 = dur~ao: 4'45" 

Denotayao: o gay, comandado por Antonio Carlos, leva todos para ver a vingan~a que 

preparou para o pai, que e paralitico e nao fala. A garota (Glorinha) acha urn absurdo, pede 

interven~ao. Como nao M, age espancando a todos. Mas termina se excitando e se entrega a 

Antonio Carlos, indo com ele para o quarto. 0 gay nao realiza o que queria e seu namorado 
vai embora. Ele fica gritando, se olhando e se admirindo no espelho, pedindo para nao o 

deixar sozinho. 

Desenvolve-se da contin~ao do plano, quando o gay olha para tras e chama seu 

companheiro, Romano. Glorinha se recusa fazendo urn escandalo. E contida por Antonio 

Carlos dizendo que aquilo e frescura, viadagem, que vai subir todo mundo e empurra as duas 

garotas escada acima. Continua a ~ao no quarto sombrio do pai paralitico, numa cadeira de 

rodas. 0 gay se aproxima dele, com todos presentes na cena, as suas costas. Diz para o pai ter 
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esperado 15 anos por aquele dia. Que hoje vai transar com seu noivo, motorista de onibus, na 

frente dele. Glorinha grita que o pai esta chorando. Pede a Antonio Carlos para bater e 

impedir o gay de fazer aquilo. Antonio Carlos gargalha. Glorinha espanca o gay e o joga no 

chao. Bate em Romano e em Antonio Carlos e de repente para diante deste. Os dois trocam 

um longo beijo na boca. Maria Ines, ao lado, faz um escilndalo se agarrando nas pemas dele. 

Os dois se desvencilham dela e seguem se beijando pelo quarto ate chegarem junto do pai 

paralitico. Antonio Carlos empurra a cadeira de rodas em dire;;:iio ao gay que come;;:a a chamar 

pelo pai desesperado. P5e Glorinha nos bravos e se encaminha para o quarto. Maria Ines fica 

na frente da porta. Ele grita mandando ela sair. Os dois entram e batem a porta enquanto 

Maria Ines fica fora gritando. 0 gay, empurrando a cadeira de rodas, fica gritando pelo pai, 

fora de controle. Romano se aproxima e diz que vai embora e que nao quer confusao. 0 gay 

vai ate um enorme espelho e fica olhando e gritando, com os bravos estirados e retorcidos 

para cime, para niio o deixar sozinho. 

Enfase da pontu~ao cinematografica: o gay, na maior parte das cenas, aparece em primeiro 

plano ou em close. 

Conot~iio: o gay e perverso e vingativo. A mulher (Glorinha) intervem, porem e tambem 

fraca. Aquilo a excita e se entrega a Antonio Carlos. Percebe-se entiio que a "festa" do gay era 

aquela. Que para ele niio se realiza. 0 prop6sito de Antllnio Carlos, sedu.zir Glorinha, sim, este 

se realiza em meio a toda a perversidade que faz na condu;;:iio de todos os personagens. 0 gay 

fica sozinho. 0 namorado vai embora. Seus gritos diante do espelho e uma interpretaviio 

fon;ada do mito narcisico - ele se isola na cena, se olha gesticulando uma suplica com os 

bravos diante do espelho enquanto se admira - que, no entanto, termina por passar a ideia de 

um louco, alienado, interpretando e admirando sua propria figura no espelho. 

5. Sequencia 16gica 5 = duravao: 1 '43" 

Denotayao: Antonio Carlos consuma o ato de sedu;;:iio a Glorinha. A sequencia pontua e 

reafi.rma a perversidade do gay e, tambem do machao, quando o primeiro anuncia a morte do 

pai. Todos fogem para niio assumirem culpa nenhuma. 0 gay fica sozinho. 

Desenvolve-se de um travelling pelo quarto em dire;;:iio a cama onde Antonio Carlos e 

Glorinha se amam. A presen;;:a de um plano deslocado, montado logo a seguir, de um close de 

Glorinha em a;;:ao com Antonio Carlos para um close dela isolada e filmado noutro ilngulo, 

lembra que ela esta recordando aquilo. A cena volta imediatamente aos amantes no quarto. 0 

gay entra em seguida, sempre gritando desesperado, dessa vez anunciando que seu pai 

morreu. Os dois se vestem apressados e juntos com Maria Ines vao embora descendo 

correndo a escada. 0 gay vern atas e para no meio dela e fica gritando, desesperado, para niio 

o deixarem sozinho com o pai morto. A partir dessa cena, o personagem gay niio aparece mais 

no filme. 
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Tipo de montagem: linear, com apenas um plano de interse<;ao, de flash-back, lembrando que 

e Glorinha que rememora aquilo tudo. 

Enfase da ponturu;:ao cinematognifica: o close deslocado de Glorinha reflexiva montado dela 

para ela mesma, chocando a montagem e lembrando ao espectador que ela esta recordando. 

Conota,s;ao: o gay eo machao sao perversos: o pai do gay nao resiste a tentativa de vingan<;a e 

morre. 0 machao realiza seu intento eo gay nao. A sequencia mostra que todos fogem, para 

nao assumirem a culpa, deixando 0 gay sozinho, desesperado, gritando. Ele e 0 grande 

culpado de tudo. No entanto, nao realizou o que queria e foi usado, todo o tempo, e induzido 

pelo machao. 

2.2 - LINGUAGEM GESTUAL 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Denotavao) E DO SIGNIFICADO (Conota<;ao) 

ELEMENTOS FIX OS DA LINGUA GEM GESTUAL 

Tipo de Gestualidade: ESTEREOTIPADA (Escrachada). 

Caracteristicas: o gestual do ator Andre Valli nos parece propositadamente exagerado. Ele 

trabalha com todo o corpo imitando gestos femeninos no andar, no olhar, no modo de usar os 

bravos e as maos, no falsete de voz. Seu corpo e expressao facial enfatizam as palavras que 

pronunCla. 

A GESTUALIDADE EMPREGADA NO FILME 

l. Gestos utilizados na sequencia l6gica 1: os personagens em cena nao sao homossexuais, 

apenas se referem no texto ao assunto. Antonio Carlos tern um gestual tipo machao, gesticula 

de mao aberta, da constantes porradas no volante. Ja Glorinha e Maria Ines sao delicadamente 

femininas. 

Sub-gestualidade empregada na sequencia l6gica: as roupas dos personagens nao gays sao 

triviais. Apenas Antonio Carlos usa um casaco jeans sem manga que enfatiza a sua 

masculidade nos gestos dos bravos musculosos. 

2. Gestos utilizados na sequencia 16gica 2: o gay dan<;a um tango imitando uma mulher, 

utilizando-se das pontas do robe curto de seda que usa para fazer evolu<;oes com os bravos. 

Seus olhos, quase sempre para cima ou como se olhasse de soslaio, procura imitar poses de 

divas do cinema. Seu andar e rebolativo e ele puxa o robe para mostrar as nadegas vestidas 

com uma cueca cavada que salienta a magreza de suas pernas. Ele usa muito os olhos quando 

reage assustado ou surpreso. Suas maos pousam sempre aberta sobre as coxas. 
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Sub-gestualidade: a ut~ao de urn robe de seda curto, de urna cueca cavada por baixo, 

salienta a magreza do personagem. A maquiagem carregada, principalmente de dclineador 

contornando os olhos, ajuda a enfatizar o movimento constante e inquieto do globo ocular. 

3. Gestos utilizados na sequencia 16gica3: o exagero dos gestos aurnentam nesta seqitencia. 

Nao so pelo uso das maos mas, principalmente, do faciaL 

Sub-gestualidade: a mesma. 

4. Gestos utilizados na sequencia 16gica4: os mesmos anteriores e, principalmente, os exageros 

dos gestos com os br~os, em suplica, quando o gay grita se olhando no espelho. 

Sub-gestualidade: a mesma. 

5. Gestos utilizados na sequencia 16gica 5: os mesmos anteriores. 

Sub-gestualidade: a mesma. 

3. Retrato Filmico Encontrado. 

TEOR DO DISCURSO : PEJORATIVO 

RESULT ANTE ENCONTRADA: R 1 = PEJORATIVO. Retrato Filmico com forte carga de 

estere6tipos na gestualidade e narratividade contribuindo para reduplic~ao de preconceitos e 

afastamento do gay do convivio social. 

RETRATO FiLMICO: este filme, - ja nao importa, aqui, a autoria do texto no qual se 

baseou, mas sim o que resultou, o que ficou na tela - trabalha com o gestual em seus 

extremos. 0 machao e grosso, as mo~as sao delicadas, 0 motorista de onibus e negro e esta 

uniformizado, o gay e urna bicha-louca extremamente afetado que se veste com roupas 

espalhafatosas e indecentes. 0 que resulta de todo o desemolar das cenas, onde o gay aparece, 

e um discurso catastr6fico em rel~ao a seu comportamento, como ser, no convivio social: 1-

e um ser indefeso, fr8.gi..l e sozinho: e conduzido pelo machao Antonio Carlos e nao recebe 

nenhurna solidariedade do "noivo" quando e empurrado, espancado e pressionado. E, por 

fim, abandonado por todos no final; 2- e urn ser doente, traurnatizado: pela rel~ao com os 

pais, conforme a metafora que o filme faz do complexo edipiano; 3- e perverso, vingativo e 

covarde: arma uma festa para se vingar do pai prometendo transar com o motorista negro, que 

e seu "noivo", na frente dele, que esta paralitico, mudo e indefeso; 4- e falso e narcisista: se 

adora representando, para si mesmo, diante do espelho, suplicando e fazendo gestos 

dramaticos para que nao o abandone. Adora sua propria figura. 

0 que fica, em resurno, para a plateia, no somat6rio disso tudo, e a imagem de urn ser 

doente, atormentado e mal resolvido. A afet~ao extrema da gestualidade e sub-gestualidade 

contribui para a recusa da personagem: e urna figura grotesca, esquisita. Os adjetivos que as 

cenas vao dando ao personagem - fr8.gi..l, medroso, abandonado, doente, traurnatizado, 
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perverso, falso, vingativo, narclSlsta - contribuem, no filme, para uma reduplic~ao de 
preconceitos para com o homossexual. Pois esses adjetivos sao pr6prios de pessoas que 

devem ser excluidas do convivio social pelo fato de nao estarem dentro do procedimento 

etico social estabelecido. 
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ANALISE DO FILME 2 

l.Analise Sintatica. 

Titulo: 0 Menino eo Vento, Carlos Hugo Christensen, 1966, 100 minutos,35 mm,p&b 

(em video:l988, Warner Home Video Brazil) 

Genero: Drama F antastico 

Elenco e personagens: Enio Gon<;:alves (Jose Roberto Nery - o engenheiro ), Luiz Fernando 

Ianelli (Ze da Curva-o menino), Wilma Henriques (Laura), Odilon Azevedo, Oscar Felipe, 

Germano filho e Palmira Barbosa. 

Urn jovem engenheiro vai passar ferias nurna cidade do interior, urna regiao fustigada pelos 

ventos. L3, conhece urn menino que vive de pequenos biscates, no qual o engenheiro, 

fascinado, descobre urn verdadeiro feiticeiro do vento. Surge urna ligayao cada vez mais 

intensa entre eles. A populayao da pequena cidade come<;:a a dar interpretayoes maliciosas 

aquela arnizade. Quando urn dia, o menino desaparece, o engenheiro e acusado de sua morte, 

agravado pela suspeita de relayoes ilicitas. No seu julgarnento, o verdadeiro juiz sera o vento. 

Inspirado no conto de Anibal Machado, "0 Iniciado do Vento". 

2. Analise Significativa. 

2.1- LINGUAGEM NARRATIVA 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Denotayao) E DO SIGNIFICADO (Conotayao). 

ELEMENTOS FIX OS DA PERSONAGEM E DA NARRATIV A 

Contexto social do homo: o rapaz, Jose Roberto, e engenheiro bem sucedido financeirarnente. 

0 menino, Ze da Curva, faz carreto e e muito pobre. 

Posit;:ao do homo no enredo: o rapaz eo menino sao as personagens principais da trarna. 

RECURSOS NARRATIVOS 

Tipo de Narrativa: e recorrente utilizando-se constantemente do recurso do flash-back. 

Tipo de InterpretaQao: natural. 

Tipo de Montagem: recorrente. 

Enfase da pontua&iio cinematografica: o uso do flash-back enfatizando a versao que cada 

depoente tern sobre o caso do desaparecimento do menino. 
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A HISTORIA DO FILME 

Podemos dividir o filme em duas partes quanto a sua narrativa. A primeira seria a de 

urn tom realista dado a hist6ria ate antes do depoimento do engenheiro - quando 0 

filme expoe a visao dos habitantes da cidade sobre o homosseJ<.:milismo. A segunda, de mu 
tom totalmente surreal, fantastico, a partir do depoimento do engenheiro, quando ele narra a 

sua visllo do relacionamento que teve como menino. 

Denot3¥ilo: o filme se inicia com a chegada a cidade, de trem, do rapaz, o engenheiro Jose 

Roberto Nery. Nota-se que muitos curiosos se aproximam e seguem o trem a sua passagem, 

quando, de repente, alguem arremessa urna pedra que atravessa a vidr~a do trem, quebrando

a e quase atingindo o rapaz. Logo em seguida o trem para. Uma multidllo se aglomera na 

est~llo e nota-se que alguns estilo armados com pe~os de pau. Urn alto falante da est~ilo 

anuncia a chegada do engenheiro e pede calma aos populares para que se possa fazer justi~a 

atraves de urn julgamento legal. 0 delegado da cidade entra no trem, abrindo caminho entre a 

multidllo, e vai ate ao rapaz dizendo que veio protege-lo. Sabemos entiio que ele estit sendo 

julgado a revelia pelo assassinato de urn menino que conheceu quando de sua estada, em 

ferias, na cidade. 

A primeira parte situa o espectador na questiio principal que motiva o filme: o 

julgamento do rapaz por assassinato e o comportamento das demais personagens, habitantes 

da cidade e ocupantes de cargos ou posi~5es chaves na trama que, em torno do rapaz, 

contribuirllo para a sua acus~ao ou absolvi~llo. Enfatizando atraves dos diatogos e em bates os 

mecanismos de poder e atu~ao que tern estas pessoas no reverter do quadro de urna situ~ao 

para urn determinado lado dependendo do interesse dos envolvidos. 

Por exemplo, o filme primeiro apresenta a re~llo do povllo, da multidllo, da plebe: 

justi~a imediata pelas pr6prias milos. Ela se arma de pedras e paus, rapazes dan~am capoeira, 

outros observam escondidos o rapaz passar, entimidam soltando fogos na dire~ao dele, 

cantam urn refrllo assustador "Mata! Mata o passarao que vern de fora''. 

Em seguida, o delegado o leva escoltado ate o hotel de Laura, onde recebe a visita do 

advogado, que tenta convence-lo a contar a verdade e que por dinheiro ele trabalhara 

"direitinho" na sua absolvi~llo. Coage o rapaz revelando que a dona do hotel, Laura, e a 

principal testemunha, pois, alem de ser a apaixonada do escrivao local ela, mulher ja sem 

esperan~a, aos 43 anos, esta apaixonada por ele. E que foi ela quem induziu que o interesse 

dele por urn menino pobre e analfabeto s6 poderia ter sido sexual. 0 que deixa o engenheiro 

enfurecido e indignado. 

A personagem seguinte de embate com o rapaz e Mario de Paiva, o primo rico do 

menino assassinado, que lhe envia urna carta marcando urn encontro, fora do hotel, e dizendo 
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que sabe onde Zeca da Curva esta. Este talvez seja o momento mais explicativo da situayiio em 

que se encontra o engenheiro. Na conversa que desenvolve como engenheiro, Mario se revela 

homossexual e que tinha "morado" na jogada dele. 0 que dei.xa o engenheiro at6nito, 
revelando que a personagem nao se sente homossexual. Mario prossegue d.i.zendo que o 

entende perfeitamente bern, pois tambem faz parte da minoria e as minorias tern que se 

defender dos "normais", da mesma forma como os judeus e os comunistas. Enfatiza que os 

"normais" jamais iriio absolve-lo. Sugere entiio que ele tera que ceder. Comenta que Laura 

gosta muito dele e que ele tambem gosta muito dele. Que podera mudar seu depoimento, pois 

ele, Mario, tern que se defender dos "normais", nao pode dar chance nenhurna para que eles 

saibam ou suspeitem dele. E que, portanto, vai depor contra ele, caso ele nao ceda mais urna 

vez. 0 engenheiro se indigna e os dois nao chegam a urn entendimento. 

0 em bate de Jose Roberto com Laura e mostrado em cenas que demonstram a 

dubiedade de comportamento desta. Mostra-se carinhosa, atenciosa e amiga quando esta com 

o rapaz e, em seguida, quando desce e conversa com o escrivao muda de tom o acusando de 

monstro, que deveria ficar enterrado na mesma terra que Zeca. 0 escrivao, por sua vez, diz 
que o que importa eo que ele escreve. Uma mudan~ta de palavra para urna outra relativa pode 

levar a interpretayao diferente. 

Demonstrado assim o microcosmo do poder da cidadezinha, repleto de nuances 

reveladoras, o filme prossegue para o julgamento do rapaz. 

Neste momento o filme ja esculpiu as caracteristicas da personalidade da personagem 

principal, o rapaz acusado: ingenuo, puro, nao aceita compactuar com tram6ias pois acredita 

em sua inocencia e que vai ser compreendido e absolvido. A questao do homosse.xualismo ja 

esta bern aflorada e mostrada a opiniao da sociedade da pequena cidade: o rapaz e urn 

monstro assassino. 

0 julgamento se inicia e o advogado relata ao juiz que o reu fara a sua propria defesa e 

que nao pretende, para espanto do juiz, interrogar nenhurna das testemunhas convocadas a 

depor. 

Os depoimentos se iniciam. Primeiro com a mae do menino que revela que enquanto o 

engenheiro esteve na ci.dade o menino nao parava mais em casa, nao fazia mais carreto mas, 

em compensayao, trazia mlrito mais clinheiro para casa. Induzindo a opiniao de que o 

engenheiro estava dando dinheiro ao menino. 

0 depoimento seguinte, o do caipira Aparecido Teles, conduzido pelo advogado de 

acusayao, i.ncrimina ainda mais o engenheiro pois ele viu os dois juntos no Ultimo dia que 

Zeca foi visto. Ele revela que estava com sua mula quando aviston os dois no alto da colina 

ante o vento forte que soprava e que o menino tirou toda a roupa, ficou nu e abrayou o 

engenheiro. E nada mais viu pois teve que ir em busca de sua mula que se soltara na ventania. 
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Os populares do tribunal ficam indignados. Jose Roberto nao se defende e o advogado 

reafinna que ele n§o quer inquirir as testemunhas. 

Mario de Paiva destila seu depoimento em fun9ao de acusar o engenheiro quando 

revela, principalmente, que o engenheiro tinha, atraves de Zeca, proposto alugar uma cabana 

vagabunda, que ele tinha num lugar ermo, por dois meses, dias antes de se ausentar da cidade. 

No depoimento de ''Espiga de Milho", suposta namorada de Zeca, o advogado 

aproveita-se da ingenuidade da mocinha, explorando o fato do engenheiro ter ficado zangado 

quando viu Zeca abraya-la. Enquanto a mocinha imagina que o engenheiro procurava protege

la o advogado conduz que o mesmo sentira ciUm.es. 

0 depoimento de Laura, a dona do hotel, e vigiado pelo escrivao. Uma sene de jla.sh

backs se sucedem mostrando a vis§o da personagem. Revela de sua atrayao especial pelo 

acusado e, inquirida, diz que foi correspondida ate certo ponto. 

Pelo recurso do jla.sh-back vemos que Laura costura urn botao na camisa do rapaz que 

esta a sua frente nu de cintura para cima. Quando entrega a camisa ajuda-o a vesti-la e entao o 

beija na boca. E correspondida, mas alguem entra subitamente no quarto, os dois se afastam e 

Laura sai. 

Ela bate a noite a sua porta mas ele n§o abre. Pela manha vern trazer-lhe o cafe e indaga 

se Jose Roberto gostou ele diz que tern grandes problemas de consciencia e que e dificil 

responder sem ofender. 

Laura olha para a foto da noiva de Jose Roberto sobre a mesinha e, em seguida, pega 

urn bin6culo e observa atraves da janela. A cfunara nao mostra o que ela ve. No entanto, 

quando ela entrou no quarto ele estava de bin6culo olhando na janela. Talvez ai ela tenha 

visto que ele observava o menino. Pois, mais adiante, no depoimento do rapaz, vemos que 

este, por diversas vezes utilizava o bin6culo para procurar o menino. 

Laura e a Ultima testemunha da acusayao que ai termina. Encerra a primeira parte do 

filme; conforme nossa divisao, tern narrativa realista. 

A segunda parte, com narrativa fantastica e altamente poetica se inicia com as 

sequencias que se sucedem a seguir, com o depoimento do rapaz, ate o seu final. A 

partir dai o filme toma a visao fantastica do rapaz. Mergulha neste ritmo e termina assumindo 

a narrativa fantastica que se sobrepoe a mna explicayao realista, ou seja, de ordem 16gica. 

E importante que analisemos cada passo da hist6ria narrada pois, como o filme e 

extremamente literano, falado, muitas das nuances estao nas palavras e outras tambem em 

cenas sem nenhuma presen9a de comentanos. Dai termos que observar atentamente nao 

somente a denotayao, o que esta explicito nas cenas ou nos diruogos, mas, sobretudo, a 

conotayao delas pois irao somando dados que contribuirao para o desenlace do filme. 
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Tracemos, portanto, o caminho que o filme percorre a partir do depoimento do rapaz, o 

engenheiro Jose Roberto. 

0 engenheiro inicia o seu depoimento dizendo ter passado 28 dias na cidade e que veio 

ate ela em busca do vento. Pergunta como podem saber se foi ele a Ultima pessoa aver o 

menino. Diz que talvez possa explicar tudo contando a historia tal como aconteceu. Eo que 

aconteceu niio se exprime por docurnentos. Quem o aponta como anormal sabe que ele niio se 

sente como todos. Ele tern urna maneira propria de ver a vida. 

Ele passa mal, mas diz ao juiz que prefere continuar. Ele revela, em seguida, que o 

menino realmente estava com ele quando desapareceu, mas que nao se aproveitou da 

inocencia dele. 0 que causa urn grande turnulto no tribunal. 

Em seguida se poe a falar de sua "filosofii' de vida e de sua cipida ascensiio 

pro fissional, explicando estar nurna posiyiio aos 25 anos quando so se consegue aos 40, pelo 

fato de ter estudado e de ter atividades com parentes. Comenta sobre sua atitude frente a vida, 

por ter urn modo de ser pcitico, longe das pessoas de sua familia que eram poetas, artistas, 

sonhadores. Que preferiu ser pnilico, tornando-se quase urn cetico quanto a poesia e as coisas 

da natureza. Recusou o sonho, o abismo, ate o dia em que viu Zeca rodopiando no vento. 

A sua atitude de procurar a "cidade dos ventos" se deveu a urna certa estafa culminando 

com urn dia pesado no plateau de trabalho quando 3 oper{Jrios morreram soterrados. 

0 filme, dai em diante, alterna constantemente cenas do tribunal com cenas em flash-

back. 

Seu primeiro contato com Zeca se da logo na estayao, quando o menino leva a sua mala 

ate o hoteL No caminho conversam sobre o vento e combinam de sair no dia seguinte, bern 

cedo, para irem ver o vento no alto dos morros. 

No dia seguinte os dois cavalgam pelos morros e o menino chama o vento atraves de 

assobios. 0 vento comeya a soprar forte. Os dois confabulam longamente sobre o vento. 

A cena volta ao tribunal e Jose Roberto revela que entre ele e o menino nasceu uma 

paixiio comum pelo vento. E esta paixao dele pelo vento cresceu tanto ao ponto de hoje niio 

poder viver sem o vento. Assim como alguem que niio pode viver sem o mar, ou sem o soL E 

Zeca era o proprio vento. Na vida comum ele era urn vagablmdo mas ele, Jose Roberto, 

trocava com o menino a motivayiio poetica. 

Estas declarayoes do rapaz expressam, pela primeira vez no filme, numa an:llise 

conotativa, a sublimayiio, atraves da paixiio pelo vento, da sua verdadeira paixiio pelo menino. 

0 sentimento pelo vento sublimando a sua paixao homossexual. 

No proximo segmento, o filme volta ao flash-back. Os dois conversam sobre a 

velocidade dos ventos. Ao depoimento do rapaz, no tribunal, dizendo que so entiio descobriu 
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que o menino era urn iniciado do vento, se seguem imagens de Zeca correndo, rodopiando e 
rolando na relva sob o vento forte. 

AE cenas seguintes mostram Laura observando os dois sairem de cavalo. Os dois 
cavalgam pela cidade, Zeca mostra o primo rico que os observa, fala com "Espiga de Milho", 

sua namorada secreta, fala de ventos fuos e fortes, e conversam com a avo do menino que da 

interpre~oes supersticiosas sobre o vento: soprado por deuses. 0 menino chama o rapaz 

para ver o vento chegando, mas este logo se vai. Aparece "Espiga de Milho" e Jose Roberto 

fica olhando Zeca correr com ela em volta de arvores sobre o vento. Come~a a chover e ele 
volta molhado, sozinho para o hotel. 

Durante 2 dias o vento para de soprar e durante 48 horas Zeca niio aparece. Ouve-se a 
narr~ao do depoimento do rapaz dizendo que foi doloroso aquela espera pelo vento. Que 
come~ou a confundir o menino como vento. 

Mais urna vez a fala no filme tonifica a sublim~ao do sentimento pelo vento. Sendo 

que, aqui, ao que parece, a personagem fica no limiar da consciencia; como se todo urn 

processo inconsciente come~asse a aflorar no consciente. 

A mae do menino aparece, nervosa, no hotel indagando do filho que nao aparece a 2 

dias em casa. Jose Roberto diz que nao sabe dele pois tambem nao tern aparecido no hotel. 

Nesse momento entra Laura, quase como urna cfunplice, interrompe a conversa e diz que M 

urn telefonema da noiva para ele. Jose Roberto vai ao telefone e fala com a noiva. E esta cena 

e importante. Ouvimos apenas a sua voz. De repente ele come~a a se apressar para desligar o 

telefone pois nota que o vento come~a a balan~ar lentamente as cortinas. Ele pressente que o 

menino esta por perto. Desliga o telefone, apanha o bin6culo e olha atraves da janela. Esta 

chovendo e o que ele vislurnbra e a figura de Zeca se banhando na chuva. 

Laura irrompe quarto adentro perguntando se ele conseguiu telefonar. Ele mal responde 

e sai da janela. 

AE cenas seguintes mostram o reencontro do rapaz com o menino. 0 rapaz fica 
espreitando a saida dele da igreja. Parece ansioso. 0 reencontro se da e os dois se mostram 

contentes. Zeca diz que sumiu por dois dias porque nao resistiu a conversa que tiveram sobre 
o mare pegou urna carona nurn trem e foi ver o mar. Jose Roberto conta que vai embora no 

dia seguinte. 0 menino se entristece, olha para ele nos olhos e diz: ''Pu.xa, e eu nao arranjei 
"ventao" ... Tem que ir mesmo? Pu.xa, agora eu quero vento e mar." E os dois caminham. 0 

rapaz coloca o br~o sobre seu ombro mas logo em seguida retira 

No hotel, Laura arruma sua mala e comenta sobre a ida repentina dele, da noiva. E por 

fim, como que apelando para ele permanecer, diz que o menino vai sentir saudades. Os dois 

se entreolham demoradamente. 

0 menino arremessa urna bola pela janela do quarto do hotel. 0 rapaz vai ate a janela. 

0 menino diz que hoje vai ter "ventao". AEsobia e o vento sopra urn papel para perto dele. 0 
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menino sorri. 0 rapaz pergunta se ele e m3gico. 0 menino sorri e diz que o vento e para a 

tarde. 

Na sequencia vemos o rapaz subindo o morro sobre forte ventania. Ele narra que o 

vento o empurrava. A cfunara neste momento se move em drculo diante do rosto do ator Enio 

Gons;alves, passando uma atmosfera de insegurans;a ou desequilibrio. Ele procura pelo 

menino e ele nao esta ali. 

Ele esta em casa ante a vigilia da mae e da av6. Closes sucessivos fecham ate os olhos 

do ator Luiz Fernando Ianelli. E mun plano medio ele sai correndo para a ma ante os 

protest.os da mae. 

Ele vai para o local onde esta Jose Roberto. Este sorri quando o ve. Os dois ficam como 

que em extase sentindo 0 forte vento no corpo. Close dos dois, de olhos fechados, em extase 

ao vento se sucedem. Zeca diz que aquele e o seu vento e tira a camisa a soltando no vento. 

Esta se engancha num arbusto. Em seguida ele tira toda a roupa e fica nu ao vento. Diz que 

com aquele ele se vai. V ai ate o rapaz. Os dois se abras;am e Zeca sai correndo pelos morros e 

desaparece no cume de urn deles. Pianos de nuvens se sucedem e cfunara comes;a a girar em 

velocidade cada vez maior. 0 vento sopra a camisa do menino e para de repente. 0 

engenheiro agarrado a uma arvore olha atonito para tudo. 

A cena volta ao tribunal e o rapaz finaliza seu depoimento dizendo que no dia seguinte 

foi embora pensando que o menino voltara para casa. Que ja estaria integrado a cidade. S6 

muito depois veio a saber, por carta anonima, que o estavam acusando de assassinato. Pede 

perdao ao juiz e diz estar contando urna verdade que parece conter coisas inverossimeis. 

0 vento comes;a a soprar forte as janelas do tribunal. 0 rapaz prossegue dizendo que 

essa e a verdade como aconteceu ou sua memoria guardou de maneira intensa. Que participou 

com o menino de uma experiencia rara. Que e publico que ap6s a morte de Zeca o vento 

parou de soprar na cidade. Que ele nao e urn criminoso. Porque nao se mata a natureza. 

Aqui, neste momento do depoimento, novamente a dubiedade, "nao se mata a 

natureza'', o vento, o menino, a natureza de sua paixao ou a natureza de urn ser homossexual. 

E o depoimento prossegue com ele e os presentes percebendo a fUria do vento 

enquanto pergunta a todos: "Por que nao admitir que ele esta voltando com esse vento e 

subindo pelas escadas?". 

E as cenas que sao mostradas a seguir entram nurna atmosfera fantastica. Percebe-se nas 

cenas uma aparencia de produs;ao B hollywoodiana da decada de 50, acentuada pelo fato do 

filme ser preto e branco, denotando os poucos recursos que Carlos Hugo Christensen dispos 

para a produs;ao de seu filme que pede alguns efeitos especiais obrigando-o, pelo fato de nao 

contar com eles, a recorrer a sua criatividade nos movimentos e enquadramentos de cfunara. 
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Logo em seguida a pergunta do rapaz, vemos urna cfunara subjetiva do vento subindo 

nipida pelas escadas. 0 vento remexe com todas as janelas e objetos do tribunal assustando as 

pessoas que come~am a sair dali em busca de prote~ao. Correm pelas ruas enquanto o vento 
derruba tudo a sua frente. 

0 rapaz fica sozinho no tribunal enquanto que o vento violento sacode cortinas e 

janelas e leva com ele todas as paginas do processo. 0 rapaz olha para baixo e ve a camisa de 

Zeca que vern ate as suas pemas. Ele a apanha. Fica com ela entre as maos nurna atitude de 

querer acaricia-la e ao mesmo tempo nao. Assim como alguem que de repente descobre algo 

muito intenso sobre si mesrno. Urn n1pido zoom vai ate ele seguindo-se urn escurecimento e a 

entrada do letreiro de fi.m. 

ConotaQao: 0 fi.lme termina assim. A primeira vista parece que de modo muito repentino. Mas 

nao: a cena final, revela, ja no tom assumidamente fantastico, a conscientiz~ao do rapaz com 

o fato de que e homossexual. Como todo o relato esta em estilo fantastico, e necessaria que 

tracemos urn pequeno mapa dele, para atingir essa conclusao. 

0 importante, para a analise, e, sobretudo, a conot~ao do filme. Principalmente nurna 

hist6ria fantastica como esta, que abre janelas para urna interpret~ao mais profunda sobre o 

homossexualisrno. 

Pelo encadeamento da narrativa, organizemos alguns t6picos que podem levar a urna 

melhor compreensao. 

1. 0 rapaz vai em busca do vento. Sente-se cansado de seu ceticismo e esta estafado. 

2. Ele encontra urn menino que faz o vento soprar. Ele se afasta de seu ceticismo, da 

sua fuga do sonho. Volta a sonhar. 

3. Ele se apaixona pelo vento ao ponto de nao poder viver mais sem o vento. Come~a a 

confundir o menino com o pr6prio vento. Fica angustiado quando nao venta pois o menino 

desaparece. Quando nao ve 0 menino, procura incessantemente 0 soprar do vento. 

4. Ele vai ate a colina on de esta acontecendo o "ventao": o menino nao esta la e ele fica 

confuso, (a cfunara gira por seu rosto ). 0 menino chega e os dois ficam em extase no vento. 0 

menino fica completamente nu, abr~a-o numa despedida e some no vento. A sublim~ao se 

completa como se fosse urn ato sexual. Mas ainda nao esta a nivel consciente no rapaz. 

5. Ele vai embora tendo a certeza de que o menino vai voltar. Mas quem volta e ele, 

acusado da morte do menino que desapareceu. 

6. Em seu depoimento ele procura fazer a todos entender que sua hist6ria e verdadeira: 

que o menino virou vento. E e neste momento que - fantasticamente - o vento volta a cidade. 

E com esse vento, ele se percebe conscientemente homossexual quando, no final do filme, o 

vento lhe traz a camisa do menino, que ele segura como se quisesse abr~a-la e ao mesmo 
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tempo nao. Como alguem espantado como que acaba de descobrir sobre si mesmo. Como se 

visse na canrisa o vento e o meruno. A material.i.zayiio da natureza que nao se pode matar: sua 

paixao homossexual. 0 vento que ele amou e se tomou meruno, que e agora somente urna 

sensa~ao, nao exist.e mais. Mas este mesmo vento trouxe ate ele a canrisa que foi do meruno. 

Para lembn1-lo de que esta sens~ao que sente pelo vento/meruno e agora urn sentimento que 

faz parte dele, faz parte da sua natureza. 

Uma outra discussiio sobre o homossexualismo e aberta por este filme: e como se o 

homossexualismo estivesse sendo julgado pela sociedade, no filme representada 

pelas pessoas da pequena cidade do interior. No julgamento de todas as pessoas e ponto 

comurn condenar a rel~ao do rapaz como meruno como algo altamente ilicito. Vejamos: 

1) o rapaz seduziu o meruno, o que ja nega a possibilidade de amor entre eles. Deu mais 

dinheiro para o meruno, conforme depoiment.o de sua mae, em soma muito maior do que ele 

conseguia quando fazia carreto, ou seja "trabalhando honestamente". 0 que ja explicita, 

evidencia a perversao da sedu~ao pelo poder do dinheiro ou das classes dominantes. 

2) o rapaz seduziu o meruno, teve rel~oes ilicitas com ele e o matou. Aqui, conforme 

os diversos depoimentos, alem de condenarem o homossexualismo como algo afeito a 

monstros, ha o fator social: o rapaz e engenheiro, mora no Rio de Janeiro (muito embora o 

sotaque do ator Enio Gont;:alves seja incorrigivelmente paulista); em surna, pertence a outra 

classe social que tern dinheiro, e portant.o poder. Esta e a grande ame~a: comprar as pessoas 

por dinheiro e fazer o que se quiser com elas. 

3) o filme mostra que as pessoas que ocupam os cargos estrategicos da cidade, se 

utilizam destes mecanismos, alem da hipocrisia, como a do primo de Zeca da Curva, em 

conversa com o Rapaz, e do escrivao conversando com a Dona do Hotel, para se imporem. 

Elas veem , naquele l)loment.o de conden~ao do rapaz, conden~iio do homossexualismo, urn 

meio de se mostrarem como baluartes da moral da cidade e assim afirmarem e solidificarem as 

posit;:oes de poder que ocupam naquela comunidade ou sociedade. No fundo, a moral niio 

existe, e s6 urn jogo de aparencias no sentido de perpetuar a hipocrisia e a ignorancia pois 

assim os tentaculos de sua domin~ao seriio mais duradouros. 

2.2- LINGUAGEM GESTUAL 

ELEMENTOS FIX OS DA LINGUAGEM GESTUAL 

Tipo de Gestualidade: NAO-ETEREOTIPADA (Natural). 

Sub-Gestualidade: nenhurna. 

Caracteristicas: as personagens, em momento nenhurn, tern treJeltos efeminados ou que 

indiquem serem homossexuais, apenas certos olhares e momentos solo indicam urna certa 

ansiedade. 
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3. Retrato Filmico. 

TEOR DO DISCURSO: NAO PEJORATIVO (Humanista). 

RESULT ANTE ENCONTRADA: R2- Nao pejorativo tanto na narrativa quanto no gestual 

contribuindo para uma discussao humanistica sobre o homossexualismo. 

RETRATO FiLMICO: 0 Menino e o Vento debate um tema social, a questao do 

homossexualismo, de maneira poetica e fantastica, claramente dividido em duas partes. A 

primeira, na visao da sociedade brasileira minimizada atraves do minicosmo comportamental 

de uma cidade do interior de Minas Gerais. E a segunda, na visao do rapaz, uma viagem mais 

profunda nos sentimentos do homossexual. E, com certeza, um dos melhores filmes 

brasileiros sobre o assunto. Sua hist6ria rica e diferente enfoca o tema com um tratamento 

humanistico ~udando e ampliando os debates na sociedade para sua melhor compreensao e 
aceitayao no convivio social. 
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ANALISE DO FILME 3 

1. Analise Estrutural (Sintatica) 

Titulo: Opera do Malandro, Ruy Guerra, 1985, 105 minutos, Cinemascope, cor. 

Genero: drama musical. 

Elenco e Personagens: Edson Celulari (Max Oversear, o malandro ), Claudia Ohana (Ludmilla 

Strudell), Ney Latorraca (Tigrao), J. C. Viola (Geny, o gay), Elba Ramalho (Margot), Fabio 

Sabag (Otto Strudell), Wilson Grey (Satiro Bilhar), Claudia Gimenez (Fiorella), Maria Silvia 

(Victoria Strudell) e outros. 

Sinopse: Drama musical baseado em pe~Ya homonima de Chico Buarque de Holanda. Ocorre 

nos arredores do cais do porto do Rio de Janeiro do inicio da decada de 40. Narra a hist6ria 

do malandro Max e de seu envolvimento com a periferia, principalmente com os personagens 

que trabalham no Cabare Hamburgo, entre eles, Geny, homossexual, dan~Yarino e apresentador 

de shows que e apaixonado por Max. 

2. Analise Significativa 
2.1 - LINGUAGEM NARRATIV A 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Denotayao) E DO SIGNIFICADO (Conotayao) 

ELEMENTOS FIX OS DA PERSONAGEM E DA NARRATIV A 

Contexto social do gay: e urn artista do bas-fond, dan~YarinO e apresentador de shows de urn 

cabare. Mostra, no seu linguajar, pouca escolaridade. 

Posi\'ao do homo no enredo: personagem secundano, serve de elo em alguns segmentos da 
trama, como a sugestao de Max se envolver com a filha do dono do Cabare Hamburgo. 

Presurne-se urn possivel envolvimento dele como malandro Max, no passado. 

A illS TO RIA DO FILME 

Denotas:ao: A personagem do gay Geny vive no sub-mundo artistico onde trabalha nurn papel 

secundano de urn show de cabare. E urna personagem vagabunda que pensa viver o agora 

antes de ficar velho. Nao e amado, e enganado e usado por Max, o malandro, que lhe tira 

dinheiro sem nada dar em troca. Termina morto de urna maneira banal e sem razao de ser 

assassinado. 
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0 filme se ambienta na decada de 40, durante a segunda guerra mundial. Conta a vida 

do malandro Max, no ambiente do cais do porto e de seus amores com os artistas e prostitutas 

do Cabare Hamburgo, situado nas redondezas. E neste ambiente que aparece o personagem 

Geni, apresentador travesti, do show . Geny e apaixonado por Max, como muitas das 

prostitutas dali. Geny convive com elas e seu gestual e extremamente afetado. Expressa-se no 

femenino, usa voz de falsete. Sua identificru;:ao e como mundo femenino, que deixa perceber 

quando se expressa, tanto no palco, apresentando o show, como na conversa com as 

prostitutas no camarim. 

Geny conversa com Max e ele reclama que o alemao mandou embora Margot (Elba 

Ramalho ), a mulher que o sustentava. Geny sugere que ele se envolva com a filha do alemao, 

dono do Cabare Hamburgo. Ele gosta da ideia e elogia Geny o tratando como sendo urna 

"garota genial" e que ainda vai acabar casando com com "ela''. No que Geny reage dizendo, 

"Nao fala assim, Max. Voce me deixa maluca!". 

Ludmilla Strudell (Claudia Ohana) e a mocinha. Max se envolve com ela a partir de 

urna partida de futebol. Na conversa ficamos sabendo que Ludmilla foi expulsa do colegio por 
envolvimento com urn professor, tambem expulso. 

Margot (Elba Ramalho ), ex-amante de Tigrao, o investigador de policia que vive pelas 

redondezas em servis;o, continua envolvida e dando dinheiro para Max. 

Max e envolvido com a margin8.lia do "pedru;:o", aparecendo em apostas de cartas com 

contrabandistas. 

Margot resolve voltar para Tigrao que a aceita. 

Ludmilla sai de casa. Prepara-se para casar com Max quando surge Tigrao para impedir. 

Geni o desafia, atraves de uma brincadeira de palavras envolvendo o nome do investigador, e 

e assassinado a tiros. Este e o momento mais afetado do gestual do personagem. Ele fala com 

Tigrao como se estivesse executando os passos de urn bale nurna coreografia de piruetas e 

gestos de maos altamente exagerado. Acentua-se o gestual no momento em que e atingido pelo 

tiro disparado por Tigrao. Ele para com as maos semi levantadas como nurna pose de bale e 

cai, pouco depois, de urna s6 vez no solo. E urna interpretru;:ao altamente tecnica que imita 

ayoes de urn espetaculo de bale. Personifica o sentimento de urna bicha ao sentir o tiro 

certeiro, que a levara a morte, e pelo qual, a "coitadinha'' nao esperava. 

0 casamento de Max e Ludmilla nao se consuma. Em acordo com o investigador, Max 

promete ir para a Argentina, para dar espayo para Tigrao no ramo do contrabando. A 

sociedade entao, fica dividida entre Tigrao e Ludmilla, que substitui seu pai na contravens;ao. 

Max nao consegue vi;;9ar para a Argentina, procura Margot e tenta reatar com ela. Ela 

recusa. Teme por Tigrao que aparece e quer matar os dois. Tigrao enfrenta Max. Max da urna 

navalhada na cara dele e diz ser por Geny. 
Revolta popular. Depredam o cabare do alemao, Otto Strudell, em represalia, pois o 

Brasil entrara na guerra contra os alemaes - os nazistas haviam afundado navios brasileiros na 

sua costa territorial. 
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Margot vern ate Max. Ele quer ir para a guerra. E vai. Volta, tempos depois e encontra 

Ludmilla, ja muito bern e pr6spera nos neg6cios, e com ela se casa. 

Conot:aQao: 0 gay e urn ser social marginal, s6 tern lugar no sub-mundo onde terminara por 

ser el:iminado. E sua morte nao tera muita importancia. Apenas a de urna navalhada na cara de 

Tigrao, dada por Max tempos depois, a titulo de vingar sua morte. 

2.2- LINGUAGEM GESTUAL 

Tipo de gestualidade: ESTEREOTIP ADA (Espalhafatosa) 

Sub-gestualidade: vestuano femenino (por exemplo, o smoking usado nos shows por Geny e 
decotado e no lugar da cal9a, meia de seda com ligas e sapato alto), maquiagem carregada. 

Caracteristicas: 0 gestual empregado pelo ator J.C. Viola, procura associar, ja que se trata de 

urn filme musical, aos passos de urn bale, o que duplica a gesticul~oo de seu personagem, 

que e gay e, por outro lado, funciona como uma apreci~oo, descabida e preconceituosa de 

que bale e urna especie de danya com gestual que foi tirado de urn suposto tipo de 

homossexual. 

Sendo assim, o gestual fica exarcebado, e o que passa para o espectador e que ele esta 

diante de urna perfeita "bicha louca", que ve a sua vida inteira como urn palco, onde vive 

eternamente interpretando urn bale. Assim, o gestual destoa tanto, mesmo dentro de urn filme 

com proposta de ser urn musical, que termina passando urna imagem de urna pessoa de 

re~oes primanas. Ela reage a letra da mUsica, que a joga para baixo ("joga bosta na Geny''), 

com o remelexo dos. quadris e dos ombros e, excessivamente, das moos e dos olhos, nurna 

atitude "brejeira'', de quem esta gostando daquilo. E primano o modo de repetir no gesto o 

que fala. Faz "caras e bocas'' ao articular as palavras. Torce a boca, levanta o cenho. As moos 

nos quadris e constante enquanto requebra. E urn excesso de frescura, que agride por ser 

primano e por terminar enjoando o espectador que logo percebe o prop6sito do ator, que 

parece querer personificar urn ser totalmente inferior, submisso, alienado e ate mesmo, 

masoquista. 

Conota&oo: 0 homo e urna pessoa desqualificada. Seu comportamento revela o ridiculo de urn 

corpo marculino portar o gestual feminino. No caso, o gestual desqualifica o gay por mostrar 

mna figura que nao se completa e que nao e aceita. E a revelayiio explicita a este respeito, vern 

na hora de seu assassinato quando o policial (Tigroo) atira e exclama nurn tom pejorativo: " 

viado!". 
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3. Retrato Filmico. 

TEOR DO DISCURSO: PEJORATIVO 

RESULT ANTE ENCONTRADA: RI - DISCURSO PEJORATIVO tanto na narrativa como 
no gestual espalhafatoso. 

RETRATO FILMICO: Na compos1yao da personagem Geny, o gestual empregado e 

extremamente exagerado. As maos falam junto com a personagem, que sempre as leva a 
cintura. 0 rosto da personagem e acentuado pela maquiagem carregada, destacando sobretudo 

os olhos, reforyando sua expressao facial. Sua voz e de falsete: urna voz grave, masculina, 

tentando imitar a de urna mulher. Seu andar e robolativo, saltitante. Seu vestufuio mostra 

decotes extravagantes no palet6 e nos babados da camisa, imitando urn smoking. A 
gestualidade e espalhafatosa. 

A personagem e mostrada diretamente como algo indefenido, entre homem e mulher. 

Vive no sub-mundo onde trabalha. Nao respeita nem as leis dos bandidos. S6 encontra lugar 
social no meio da prostituiQiio, no palco, no sub-mundo onde termina sendo eliminado. 

Sendo assim, o gay que encontramos em Opera do Malandro, e estereotipado. A 

personagem e mascarada por urna produyao mental criativa de Jinha claramente heterosexual. 

A narrativa esta centrada na relayao do casal Max-Ludmilla. 0 gay aparece a margem da 

hist6ria, e de forma caricata. 0 mecanismo empregado e de urn tipo de gestual onde o variante 

entre 0 do homem e 0 da mulher e 0 da bicha, que nao e nenhurn dos dois e portanto fica 

ridiculo, e urna anomalia e nao deve existir. No contexto dram3tico (motivayao interna) e 

vivo, malicioso, embusteiro e perspicaz (prop3e a Max que se envolva com a filha do dono do 

cabare, quase urn inimigo comurn). 
Em resumo, de tao maquiada tem-se a impressao de se estar diante da figura de urn 

palhayo, urn clown esquisito, tentando fazer graya no meio de personagens totalmente sisudas. 

0 homossexualismo fica neste filme como algo que e execrado e execn1vel. E contra o 

homossexualismo. Denigre-o eo recusa. 
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ANALISE DO FILME 4 

1. Analise Estrutural (Sintatica). 

Titulo: A Casa Assassinada,Paulo Cesar Saraceni, 1971,103 minutos, Cinemascope, cor. 

Genero: Drama 

Elenco e Personagens: Norma Bengell (Nina), Carlos Kroeber (Tim6teo), Tete Medina (Ana), 

Nelson Dantas (Demetrio), Rubens Arailjo (Valdo), Leina Crespi (Bete, a governanta), 

Augusto Louren~o (Alberto, o jardineiro e Andre, o filho ), Josef Guerreiro. 

Sinopse: Em Vila Velha (MG), na decada de 30, a decadente mansao dos Menezes ainda 

ostenta vestigios de urn esplendor antigo. Nina (Norma Bengell), recem casada com Valdo 

Menezes (Rubens Araujo), lase hospeda, vinda do RJ, e logo percebe o clima pesado entre os 

familiares. Evitando a negatividade refugia-se no quarto de Tim6teo (Carlos Kroeber), o 

irmao homossexual de V aldo, que a familia esconde, por insistir em se vestir com roup as da 

sua falecida tia-av6. Demetrio, outro irmao de Valdo, acusa Nina de estar tendo urn caso com 

o jardineiro, Alberto. Valdo choca-se, tenta o suicidio. Os Menezes pedem que Nina se retire. 

Ela se vai eo jardineiro se suicida com a mesma arma que Valdo usara. 

Nina retorna anos depois e se depara com seu suposto filho e do jardineiro trazido por 

Ana, esposa de outro cunhado seu. Nina confunde seu suposto filho com o jardineiro, pois o 

mesmo e c6pia fiel dele, e assim tern uma pseudo-rel~ao incestuosa. 0 desenlace revela que 

Ana teve aquele filho do jardineiro e mentira, levando a crer ser o mesmo filho de Nina para 

esconder do marido. Nina morre sem saber da verdade. No enterro de Nina, Tim6teo 

comparece escandalizando a todos com roupas femininas do passado. E enquanto espalha 

pelo corpo de Nina as petalas das flores que veio trazer, revela sua paixao pelo jardineiro e 

que roubava todos os dias as violetas que ele colocava na janela do quarto dela. E ao 

defrontar-se com Andre, o filho de Ana como Jardineiro, ele o confunde como morto, e e 

fulminado por urn ataque cardiaco. Baseado no romance de Lucio Cardoso, "Cronica da Casa 

Assassinada''. Lucio Cardoso ja havia falecido, quando o filme foi rodado, mas trabalhou com 

Saraceni no roteiro. 

2. Analise Significativa. 

2.1 - LINGUAGEM NARRATIV A 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Deno~ao) E DO SIGNIFICADO (Conot~ao) 

ELEMENTOS FIX OS DA PERSONAGEM E DA NARRATIV A 

Contexto social do homo: nao tem emprego, nem ocup~ao. Vive trancado no quarto, 

escondido pela familia, que o tem como urn doente. 
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Posi9ao da personagem no enredo: e urn papel secundano de bastante destaque dentro da 

narrativa. 

RECURSOS NARRATIVOS 

Tipo de narrativa: Linear. 0 filme e muito literano, muito dialogado. Utiliza-se da narr~ao em 

diversos momentos na conduc;ao da hist6ria. Ha excesso de pianos longos e a camera 

comporta-se parada. 

Tipo de montagem: Linear. 

Enfase da pontua&iio cinematografica: o uso da narr~ao contribuindo para os cortes de 

passagem de tempo na hist6ria. 

A HISTORIA DO FILME 

Denota&iio: Nina se hospeda na mansao da familia Menezes. 0 clima pesado entre os irmaos a 

faz ir em busca de Tim6teo, o irmao homossexual que a familia esconde, mantendo-o como 

doente, trancafiado em seu quarto. Nina e carioca, nao se adapta a vida interiorana. Esta 

acosturnada com movimento, mar. E agora, e no quarto de Tim6teo onde passa a maior parte 

do tempo. Na primeira aparic;ao de Tim6teo, na sua conversa com Nina revela que e 

importante assumir, ter o direito de "ser monstro", ser diferente daquilo que geralmente as 

pessoas reservam para voce. E enfatiza acrescentando que " a verdade pode ser grotesca, 

absurda", mas que temos que assumir esse nosso lado que a sociedade considera como 

"monstruoso". 

0 jardineiro, Alberto, deposita violetas na janela do quarto de Nina. Tim6teo observa 

de sua janela e em seguida vai ate la e rouba as violetas. 

Demetrio, outro irm3o de Valdo, acusa Nina de estar tendo urn caso amoroso com 

Alberto, o jardineiro. A familia pede que Nina se retire.Valdo choca-se e sua re~ao e urna 

tentativa de suicidio. Nina esta de partida, quando sabe da tentativa do marido, pergunta se ele 

esta grave, se falou do jardineiro. Revela que esta gravida. Nina vai ate o quarto de Valdo, e 

ao se despedir do marido, diz que Demetrio, seu cunhado, o induziu ao suicidio ao colocar a 

arma perto dele eo alerta contra o irmao. Diz que vai embora para sempre. Apanha a pistola 

com a qual ele tentara o suicidio e a joga no jardim atraves da janela. Em seguida, vai embora. 

0 jardineiro apanha a arma, diz para Ana, mulher de Demetrio, que Nina foi embora por 

causa dele e da urn tiro em si mesmo. Ana, vern em socorro dele e assiste a sua morte, dizendo 

que ela e Nina e revelando que ama o jardineiro - nurn plano-sequencia por demais longo. 

Ana pede para o padre ressuscitar o jardineiro, pois ele e considerado santo. 0 padre reza e se 

recusa a aceitar o adjetivo. 

Entra narr~ao informando que Ana pediu o filho de Nina, e o trouxe para a mansao. 

Ha urna passagem de tempo. Ana conversa com Nina e pede-lhe outra vez o filho. Nina recusa 
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e diz que esta disposta a voltar a mansoo e ocupar o seu lugar com respeito. Os irmoos 

discutem sobre a volta de Nina, Tim6teo ouve atras da porta, escondido. Nina retoma a casa 

dos Menezes. Conversa como filho ja grande, beija-o na testa, e pede para noo ficar contra ela 

em nenhwna situayoo. 0 seu suposto filho, Andre, e identico ao jardineiro. Ela mentalmente o 

confunde com o jardineiro, mas o chama de filho. 0 filho fala que nao entende porque Nina 

fala assim como se nao fosse ele. 0 filho esta integrado a familia, e tern Ana como sua mae. 

Tim6teo diz a Nina que precisam destruir aquela familia. Aquela casa. Andre tenta 

invadir o quarto onde Tim6teo vive trancado pela familia nwna tentativa de ver o tio que 

nunca vira. A familia intervem e o impede de entrar. 

Nina parece perturbada, seduz e faz amor com seu suposto filho, Andre, como se 

estivesse com Alberto, o jardineiro. Ana ve. Confabula depois com Nina com rispidez. Diz 
que Andre e filho de Alberto, o jardineiro. Nina fica mais confusa ainda. 

Ana tambem tenta seduzir Andre. 

Nina, bastante abalada, confabula com Bete, a govemanta, e queima as roupas antigas 

dizendo que "quem vestia essas roupas ja noo existe". Nina fica doente. Bete lhe passa colonia 

nas costas. Ana ve. 

Os len96is estoo sujos de sangue e Ana dan9a, enlouquecida, com eles sob a chuva. 

Joga-os no rio e agradece a Deus porter ouvido as suas preces. 

Andre visita Nina doente, na cama. Ela, delirando, pergunta a ele por que voltou, 

porque noo a deixa morrer. Ele confessa a sua paixoo. Nina morre. 

Nina morta no caixao e velada por Andre. 

Demetrio fala a V aldo e brigam para mandar queimar as roupas de Nina. Nisso entra o 

barao, celebridade das redondezas. Bete avisa de sua chegada. 

Ana vai falar com o padre. Se confessa culpada. Diz que dormiu com Alberto e que 

tinha ficado gravida na mesma epoca que Nina. Nina deixou o filho no hospital e que seu 

nome era Grael. E que sabia o tempo todo que Andre nao era seu filho, mas nunca contou 

para ela- o plano e muito longo, parado, com Tete Medina (Ana) agarrada ao padre. 

0 baroo, celebridade das redondezas, entra em cena no vel6rio. Vai ate a sala onde esta 

o cadaver de Nina. Nisso entra Tim6teo, carregado nwna rede por negros, vestido de roupa de 

mulher com grandes estampados de flores grandes. Todos no vel6rio ficam escandalizados. E 
a libertayao de Tim6teo. Ele enfim, foge de sua prisao e se apresenta a todos como realmente 

sempre quis. Vai ate o corpo de Nina e a beija. Diz que esta cmnprida a promessa sobre as 

violetas que ela pediu. E as espalha por sobre o seu corpo. Revela que roubava as violetas, 

todos os dias, daquele homem ( o jardineiro ), "wn pouco de louco compondo aquele Sol". 
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Andre entra com violetas na mao e Tim6teo pensa que e Alberto, o jard:ineiro, sua 

paixao secreta. Ele exclama: "Deus e urn canteiro de violetas cuja a es~ao nao pas sa nunca". 

E rola pelo chao morrendo nurn ataque cardiaco. Andre olha seu corpo no chao. 

0 filme tennina. 

Conotagao: a personagem de Tim6teo e urna metafora do pensamento que a familia decadente 

tern sobre o homossexualismo. Esconde-o, trata-o como doente, como urn aleijao. 

Preconceitos que s6 serao vencidos nurna perspectiva radical de destruiyao dos elementos 

daquela familia e ate assumindo urna figura "grotesca e monstruosa'', como a de Tim6teo, 

vestindo-se de mulher e assim se apresentando a toda sociedade no vel6rio de Nina. 

2.2 - LINGUAGEM GESTUAL 

Tipo de Gestualidade: ESTEREOTlPADA 

Sub-gestualidade: maquiagem carregada, pulseiras, colares, aneis e vestimentas femininas. A 

decorayao do quarto em que vive a personagem parece urn quarto de bordel. 

Caracteristicas: a personagem e sempre apresentada vestindo roupas femeninas. Seus gestos 

tambem sao femininos. A util:izayao de maquiagem carregada, nas faces e nos olhos e o uso de 

muitos colares, pulseiras e aneis de pedras grandes e urn excesso no filme. Alem disso, as 

roupas femininas tern cores fortes e estampados grandes. Todo este exagero embota urn tanto 

a seriedade da personagem, que s6 nao e deixada ao riso, pela forya do texto e da 

interpretayao do ator Carlos Kroeber. 

3. Retrato Filmico. 

TEOR DO DISCURSO: NAO PEJORATIVO (Metaf6rico). 

RESULTANTE ENCONTRADA: Rl-NAO PEJORATIVO, embora os excessos da 

gestualidade e sub-gestualidade empregadas embotem a forya do texto. 

RETRATO FILMICO: apersonagem Tim6teo (Carlos Kroeber) e escondido dafamilianurn 

quarto da fazenda para esconder a sua homossexualidade. Trancado em seu quarto ele veste

se com as roupas de sua tia-av6 (Maria Sinha, cavaleira, que se vestia de homem), usa joias 

femininas. Apesar de todo estere6tipo da gestualidade dado a personagem esta simboliza tudo 

que a sociedade procura esconder sobre o homossexualismo, todo o medo que as familia tern 

de que alguem de sua cia venha a ser homossexual. 0 filme se apresenta como urna denfulcia 

a intoleri'mcia ao homossexualismo. A personagem e obrigada a viver enclausurada, ter 

amores secretos imaginanos e s6 consegue se expor nurna perspectiva de vinganya, de destruir 

de alguma forma aqueles que lhe tornaram a vida insuportavel. No entanto, Nina e Tim6teo 

terminam vencidos, mortos pelos preconceitos. 
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A personagem homossexual, Tim6teo (Carlos Kroeber), que pelo fato de obedecer as 

qualidades descritas no romance, de ter se apoderado do espirito de sua tia-av6, Maria Sinha, 

cavaleira, que se vestia de homem, aparece neste filme de urna maneira extremamente 

espalhafatosa no tocante, principalmente, a sub-gestualidade. E excessivo o uso de muitos 

aneis nos dedos, pulseiras nos brayos, colares, alem dos diversos vestidos coloridos e 

brilhantes. 
' E dificil trabalhar com urna personagem homossexual que representa urna metafora 

dentro de urn texto, como o de Lucio Cardoso, e niio cair no excesso, no estere6tipo quando 

da composi<;:iio da personagem. E em A Casa Assassinada o homossexual ficou urn tanto 

aleg6rico. Na sequencia final isso e transparente quando Tim6teo entra no vel6rio de Nina, 

carregado nurna rede por negros, vestido de roupa de mulher com grandes estampados de 

flores grandes. E, no geral, a personagem e urn destaque esquisito dentro de proprio filme. 

Fica impossivel se tirar os olhos da figura grande e gorda do ator Carlos Kroeber que, em 

meio a tantas j6ias e panos coloridos, consegue fazer urna composi<;:iio inesquecivel. A sub

gestualidade, no entanto, atrapalha, fazendo o filme destacar assim, especialmente para o 

espectador, urna imagem doente extrapolando a ideia sugerida a personagem por Lucio 

Cardoso. 0 texto tern urna grande importancia no filine e ajuda a delinear melhor as 

personagens. E e quando o ator Carlos .Kroeber emociona mais. Na primeira apariyao de 

Tim6teo, no seu diruogo com Nina, diz que e importante assumir, ter o direito de "ser urn 

monstro', ser do jeito que carla pessoa pensa ou deseja E que "a verdade pode ser grotesca, 

absurda" ,mas devemos nos buscar. Porisso a personagem age na dire<;:iio de destruir a sua 

familia que nao aceita a sua posi<;:ao perante a vida. Tim6teo une-se a Nina procurando 

refor<;:ar a sua posi9ao e obter o seu intento. Mas, embora contribua para a derrocada da 

familia, ele terrnina, como Nina, aniquilando-se tambem, pois pertence itquela familia, M 

muito em demoliyiio. E urna personagem triste, entre as muitas do filme, e urn retrato grotesco 

e dolorido tanto de urn modelo moral familar de pensamento sobre o homossexualismo, 

quanto dos resquicios que ainda, vivamente, existem sobre este modelo nos dias de hoje 

Modelo que o texto de Lucio Cardoso e o filme expressam pela metaf6rica personagem de 

Tim6teo, escondido e aprisionado pela familia, por toda vida nurn quarto, nos fundos de urna 

mansao decadente. 
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ANALISE DO FILME 5 

1. Analise Estrutural (Sintatica). 

Titulo: Amor Bandido, Bruno Barreto, 1978, 96 min, 35 mm, cor. 

Genero: Drama policial. 

Elenco e personagens: Paulo Gracindo (Galvao), Cristina Ache (Sandra Galinha), Paulo 

Guarniere (T oninho ), Ligia Diniz (So lange), Flavio Sao Thiago (Darcy), Helio Ary 

(Veterinano), Venicius Salvatori (Paranhos), Jose Dumont (Testemunha), Roberto Husbands 

(Itamar), Maria Leopoldina (Travesti) e outros. 

Sinopse: o cenario de Amor Bandido e o sub-mundo do bairro de Copacabana, dos 

pequenos inferninhos e seus shows eroticos, dos botequins e lanchonetes de formica colorida, 

dos edificios cabeya-de-porco, das delegacias policiais, dos abandonados e solitarios. Roteiro 

escrito por Jose Louzeiro e Leopoldo Serran, conta a historia de urn triangulo amoroso: o 

Detetive Galvao (Paulo Gracindo ), urn homem que, no fun da vida, tenta desesperadamente 

recuperar sua filha, hoje Sandra Galinha (Cristina Ache), que ganha a vida como stripper num 

inferninho, a menina que aos 13 anos expulsou de casa, que se envolve com Antonio, o 

"Toninho" (Paulo Guarniere), urn dos milhoes de meninos esquecidos que vagam pela cidade, 

no eixo Rio-Sao Paulo; urn menor abandonado que inventou seu proprio meio de ganhar a 

vida: assassina motoristas de taxi, e sustentado pelo travesti Marlene (Maria Leopoldina

travesti), que mora com Sandra, que se suicida. 

Aproveitando-se do fato, de que Sandra tern seu nome fichado na delegacia, no caso do 

suicidio de Marlene, Galvao vai visita-la, tentando uma reaproximayao, e a surpreende com 

Toninho, que la estava em busca de urn retrato comprometedor. 

Entre os dois jovens marginalizados nasce uma atrayao que logo se transforma em amor 

violento e puro, perturbado pelos cifunes de Toninho e a desconfianya de Sandra quanto ao 

meio pelo qual o rapaz ganha dinheiro. 

Toninho tenta arrasta-la ainda mais para o fundo do abismo, e a envolve com seus 

crimes aos motoristas de taxi, na tentativa de mostrar a Sandra que nao tira o dinheiro que tern 

da explorayao de bichas. Mas, desta vez, tern uma testemunha que leva seu pai ate Sandra, que 

se nega a entregar o escondirijo do amante. Ele a entrega aos policiais que a torturam, 

conseguindo a confissao de que o rapaz ira encontra-la naquela noite, durante seu espetaculo 

na boate. La, Toninho e metralhado na frente dela. Sandra fica so assistindo a lavagem do 

chao da boate suja de sangue. 

2. Analise Significativa. 
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2.1- LINGUAGEM NARRATIVA 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Deno~ao) E DO SIGNIFICADO (Cono~ao) 

Posi~ao do personagem homo no enredo: a personagem Marlene esta presente pela ausencia. 

Atravessa toda a narrativa do filme atraves dos dia.J.ogos de diversos personagens e em fotos. 

Contexto social do homo: Bas-fond, trabalhava em shows como travesti, sustentava o garoto 

de rua. 

RECURSOS NARRATIVOS 

Tipo de narrativa e de montagem: Linear. 

A HIST6RIA DO FILME 

Denota&ao: o gay e condenado na narrativa do filme atraves dos dia.J.ogos. Toninho 

constantemente o caracteriza como urn objeto de uso passageiro e o adjetiva como nojento e 

suportavel somente pelo dinheiro que lhe dava. 

Sandra Galinha, urna putinha de cabare barato, mora com urn travesti, Marlene, que se 

suicida por causa de urn garoto de rua, marginal e assassino; e procurada pelo pai, urn policial, 

que tenta recupeni-la, embora a tenha expulso de casa aos 13 anos. Toninho, o garoto (Paulo 

Guarnieri), se envolve com Sandra (Cristiana Ache), quando vai ao apartamento, em busca de 

urna fotografia onde aparece com o travesti. 0 pai, o detetive Galvao (Paulo Gracindo ), 

encontra os dois no apartamento e tenta com ela se reconciliar. Sandra nao lhe escuta. 

Quando Sandra sai urna noite com Toninho, esta lhe pergunta de onde tira tanto 

dinheiro. Ele responde dizendo que ela quer saber se ele ganha a vida igual a ela. E que nao 

transa mais boneca. Iniciam urna discussao mas terminam na cama. 

Ao ser indagado, por Sandra, o que sente pela "amiga" Marlene, se tern por ela algurn 

sentimento, Toninho responde que tern urna "filosofia'' de vida onde, para ele viver be:m., 

"alguem tern que se dar mal". 

Na delegacia. o policial Galvao ao interrogar urn suspeito errado, sobre o seu estado 

civil, pergunta se e coluna do meio pelo fato de ate aquela idade nao ter casado. 

Sandra briga por causa de Marlene, e entre outros palavroes, urna constante no filme, 

chama Toninho de "cafetao de travesti" e manda ele pegar o dinheiro que ganha dos viados e 

enfiar no rabo. 
0 pai de Sandra, o detetive, se envolve com Solange, companheira de boite de Sandra, 

somente para sondar a vida da filha, e esta revela que ela esta com "urn carinha que transava 

ou ate ainda transa com bicha''. 

Toninho, muna feira em Copacabana, mostra para Sandra mn "assaltant.ezinho otano" 

ao presenciarem os passos de urn pivete que assalta urna senhora e e pego e quase linchado 

pelas pessoas. Acha aquilo "urn ganho" mixuruca. 
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Os dois na cama e Toninho levanta-se, as duas da madrugada, dizendo que Val 

trabalhar. E embora Toninho diga que nao transa mais bicha, Sandra expressa ciU:me ao dizer 

que "esta e a hora que elas estao na rua''. Ele diz que Val tomar urn taxi. 

Na Delegacia de Policia, onde o pal de Sandra trabalha, motoristas de taxi reclamam que 

mals urn foi assassinado. 

Sandra e Toninho vao assistir urn f:tlme de Roberto Carlos, e ela elogia as musicas do 

cantor. Terminam brigando pois T oninho acha as musicas dele uma merda. 

Sandra danc;:a no cabare. Toninho a arrasta da pista. Ela volta. Ele briga arrancando-a de 

urn fregues. Diz que da dinheiro para ela, pede para ficar com ele e diz que tern ciU:mes ate de 

Roberto Carlos. 

Galvao, pal de Sandra, observa os dois tomarem urn taxi. No taxi, Toninho olha para o 

motorista. Manda parar e atira em seguida, aos gritos de terror de Sandra. Sandra Sal do carro 

e vomita. Urn homem (Jose Dumont), os ve. Saem correndo em seguinda. 

Mais calmos, param a beira-mar para urn lanche. Toninho diz para ela que agora ela 

sabe de onde vern a grana que ele tern. Comec;:a a contar de sua vida. Que era bonito, diferente 

dos outros meninos de rua de Sao Paulo. Disseram entao para ele vir para o Rio de Janeiro 

que ele se daria bern com as turistas. E como as turistas nao pintaram encarou as bichas. E 

dorme em seguida no colo de Sandra no banco de prala. 

Protesto de rua de motoristas de taxi. Reporter fala do quinto motorista morto, numa 

ruela de Copacabana. 

Policials assistem Kojak na TV. A testemunha (Jose Dumont) aparece na Delegacia. 

Delegado entra e fica fulo- faz comparac;:ao entre os policials brasileiros e da serie de TV, que 

ve os policials assistindo. Diz que em Nova York os policials resolvem tudo e os dele nada. 

S6 conseguiram uma greve de motoristas. 

Porteiro barra Toninho no predio a mando de Sandra e solta a lingua dizendo que o pal 

de dela e tira. Nao quer confusao. Toninho compreende tudo ao lembrar da visita do velho a 
Sandra. 

Toninho escora Sandra na saida do Cabare. Ela pede para ele sumir da vida dela. E que 

apesar de seu pal ser tira nao oVal entregar. Ele xinga Sandra dizendo que ela Val entregar e 

voltar para opal porque e fraca. Puxa o revolver para ela. Ela manda ele atirar. Ele desiste. Os 

dois se reconciliam. Ela pergunta pelos sentimentos dele pelo motorista de taxi que matou, que 

era casado e ainda estava pagando o carro. Ele explica nao ter sentimento nenhum. 

A testemunha fala deter visto urn casal de garotos. A policia deduz ser o assassino urn 

menor, porque nao tern registro de impressoes digitais. E como se nao existisse. Comec;:am a 

investigar o lugar. 

Enquanto isso, o casal esta num motel de luxo. Saem pelas ruas e num taxi o motorista 

fala que o rumo da investigac;:ao Val mudar pois uma testemunha falou e estao fazendo o 

retrato falado do assssino de motoristas de taxi. 
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Sandra manda Toninho fugir para Sao Paulo. Alega que o pai dela e um demonio e vai 

tenninar descobrindo. Conta que o pai a trancou durante uma semana numa cela e depois a 

botou para fora de casa aos 13 anos. Toninho, no entanto, imagina matar mais um antes de ir 

para Sao Paulo. 
Galvao vai deduzindo e diz apostar seus 25 anos de policial como o assassino e 

Toninho. Vai ate Sandra e insiste que ela confesse. Leva-a a um lugar afastado, pede para ela 

confessar. Discutem sobre a relayao deles. Implora, pela mae, que ela confesse. Como ela 

nada diz, ele diz que ela escolheu a propria sorte. Ela diz que tern medo. Ele sai e fica ouvindo 

os gritos da filha, que entregou aos policiais e esta sendo torturada por eles. 

Toninho, chegando de Sao Paulo, pega um taxi. Os policiais vigiam sabendo que ele 

fechou mais um na Lagoa. 

Sandra danyando com mn coroa, ouvindo Roberto Carlos, lembra de Toninho e passa 

mal. 
Toninho e baleado na entrada da boite. Entra vai ate Sandra. Detetive Galvao entra e 

queima logo o garoto com tiros que morre nos brayos de Sandra. 

Faxineiro limpa o sangue no chao da boite em frente a Sandra. Ela esta sentada, vestida 

de branco, toda suja de sangue. Levanta-se e sai de cena. 

Urn plano geral mostra a praia de Copacabana do alto. Entram os letreiros finais do 

filme. 

Conota&ao: o gay e um ser depressivo. Vive no sub-mundo, tern um sub-emprego. Apai.xona

se e paga marginais para ter parceiros. Termina a vida se suicidando, se jogando no patio 

intemo de um edificio cabeya-de-porco. 

2.2- Linguagem Gestual. 

Tipo de gestualidade : Inexistente - o gay (Marlene) so aparece morto e em fotos, vestido de 
travesti, manuseadas pelos personagens Sandra e Toninho. 

Caracteristicas: as indicayoes de c6digos de gestualidade, que caracterizam o personagem 

Marlene como homossexual, so aparecem nas fotos manuseadas por outros personagens, onde 

o vemos vestido de travesti, e pela dos dialogos, onde e referido e onde indica que ele 

trabalhava em shows de boite. 

3. Retrato Filmico. 

TEOR DO DISCURSO: PEJORATIVO. 

RESULTANTE ENCONTRADA: Rl-PEJORATIVO, as referencias ao homossexualismo 

sao diretas nos dialogos quando se referem a personagem morta. 
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RETRATO FILMICO: 0 tratamento dado ao homossexualismo, em Amor Bandido, e 

extremamente agressivo. 0 texto de Louzeiro e Serran ficou homof6bico na versao fllmica de 

Bruno Barreto. 0 personagem Toninho, por quem supostamente Marlene se suicida, e a quem 

sustentava, em dialogos com Sandra se refere a ela e diz: -"Quem era a bichona? Eu como e 

jogo no lixo".Ou entiio:-"Eu tinha nojo dele. Me soltava urna grana mas eu morria de nojo 

dele fungando no meu cangote, imitando Van usa''. Nao ha respeito nenhurn a sua figura 

hurnana, mesmo depois de morto, os policiais se referem a ele nurn tom de zombaria tanto a 

sua figura como as circunstfincias de sua morte. E urn ser que a sociedade despreza e acha 

nocivo. Quanto ao contexto dramatico (motiv~ao interna) o gay Marlene e depressive, se 

suicida. 

0 filme tern urn discurso paralelo a hist6ria que desenvolve, altamente pejorative a 

respeito do homossexualismo. Sandra, representa o ideario da mulher de classe media baixa

no filme, pobre e prostituta - a respeito do homossexualismo. Re~oes dela se expressam 

agressivas em varios momentos, por exemplo, ao sentir ciUmes de Toninho, diz "essa e a hora 

que elas estiio na rna, nao e?"; demonstrado 0 seu medo a concorrencia dos travestis, que 

supostamente podem dar mais dinheiro a ele do que ela. Piadas no filme se referem ao 

homossexualismo, como a do detetive Galvao perguntando a urna personagem de meia idade 

se ele e coluna do meio por nao ter se casado ainda. 0 homossexualismo personificado pela 

figura triste de urn travesti de urna boate barata que se suicida, e colocado como sendo a coisa 

mais vii, mais baixa e nojenta que habita os sub-mundos da marginalidade. E urn discurso 

torto, e chega a ser assustador para quem, pela primeira vez, procure nele algurna inform~ao 

sobre a perspectiva de vida de urn homossexual. 
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ANALISE DO FILME 6 

1. Analise EstruturaJ (Sintatica). 

Titulo: Ao Sui do Meu Corpo , Paulo Cesar Saraceni, 1981, 35 rum, cor. 

Genero: Drama 

Elenco e personagens: Ana Maria Nascimento e Silva (Helena), Paulo Cesar Pereio(Prof 

Alberto), Nuno Leal Maia (Polidor), Gofredo Telles, Othon Bastos, Maria Pompeu, Eliane 

Martins, Cissa Guimaraes, J alusa Barcelos, Cida Moreira. 

Sinopse: Nurna escola paulista dos anos 30, o Professor Alberto (Pereio ), inicia urna grande 

amizade com urn de seus alunos, o jovem Polidor (Maia). Polidor, por influencia do 

Professor, vai estudar em Paris. Volta ao Brasil durante o agravamento da segunda guerra. 

Alberto induz Polidor, sem ele saber, a engravidar a sua esposa, Helena, durante sua ausencia 

propositada, querendo assim eternizar a amizade dos dois. Polidor vai embora e so retorna 30 

anos depois. Alberto conta-lhe, entao, a verdade. Mas o filho ja esta morto, assassinado 

durante a repressao militar. Baseado no conto "Duas Vezes com Helena", de Paulo Emilio 

Salles Gomes. 

2. Analise Significativll 
LINGUAGEM NARRATIV A 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Denot~ao) E DO SIGNIFICADO (Conot~ao) 

ELEMENTOS FIX OS DA PERSONAGEM E DA NARRATIV A 

PosiQao do personagem homo no emedo: os dois, Alberto e Polidor, sao personagens centrais 

de toda a trama. Formam urn triangulo com Helena no ten;o final do fihne. 

Contexto social: as personagens sao de classe media alta Urn e Professor de Universidade e o 

outro e estudante da mesma. 0 estudante vai estudar em Paris e la vive durante muitos anos. 

Tipo de narrativa e de montagem: Linear 

A HISTORIA DO FILME 

De estilo particular, Ao Sui do Meu Corpo, narra tuna hist6ria de fic9iio e tern, 

repentinamente, em seu desemolar, tun corte estranho para mostrar tuna entrevista com Paulo 

Emilio Salles Gomes, critico de cinema e autor do conto "Duas Vezes com Helena", no qual se 

baseia o fihne. 
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DenotaQao: 0 f:tlme apresenta a historia de uma grande amizade que se inicia numa escola 

paulista dos anos 30, entre o Professor Alberto (Pereio) e o jovem Polidor (Maia). Polidor, 

por influencia do Professor, vai estudar em Paris. Volta ao Brasil durante o agravamento da 

segunda guerra. Alberto e Polidor jamais se declaram homossexuais mas suas ayoes levam a 

crer na existencia de um amor homossexual. No entanto, no decorrer das situayoes, onde 

certos olhares e certos abrayos, somados a "filosofia'' de vida do Professor, parece que aquele 

tipo de amizade na realidade nunca se estruturou como as personagens desejavam. 

Correspondem-se a vida inteira, e o professor trama com a esposa, Helena, pelo fato dele ser 

esteril, dela seduzir Polidor e dele engravidar, durante a ausencia propositada do professor, 

quando Polidor que vern visita-lo em sua casa em Campos do Jordao. Fato que, mais tarde, 

revela a Polidor, justificando seu atopela vontade de perpetuar, para sempre, a amizade dos 

dois. No entanto, o filho jamais e visto por Polidor, que se ausenta durante anos apos 

engravidar Helena. E quando mais tarde os reencontra, vern a saber da existencia do filho, que 

fora morto durante uma ayao subversiva pela repressiio militar. Os tres, Alberto, Polidor e 

Helena, ja hem maduros, encerram o filme numa dan9a de miios dadas. 

ConotaQao: 0 filme insinua uma relayiio homossexual, entre o professor e o aluno, niio 

resolvida e complicadissima. Sublimada, nunca assumida, sobretudo pelas posi9oes mentais 

do professor sobre amor e numerologia: dois para um. Induz que o homossexualismo pode se 

manifestar de maneira, por vezes, velada - Helena constantemente manifesta seu ci(une por 

Polidor -, e ate mesmo de maneira oculta, para os agentes do fato, que sublimam esse 

sentimento de uma maneira peculiar ou particular, para nunca assumirem de fato uma relayiio 

homossexual ou desenvolverem ayoes que caracterizam tal tipo de relayiio. 

2.2- LINGUAGEM GESTUAL 

Tipo de Gestualidade: Niio-estereotipada (Natural) - ausencia de codigos gestuais 

homossexuais, nao indica presenya de homossexualismo. 

Sub-gestualidade: algumas trocas de olhares indefinidos e abrayos demorados entre Alberto e 

Polidor. 

Caracteristicas: as personagens, Prof Alberto e o aluno Polidor, comportam-se em cena com o 

gestual caracteristico de heterosexuais. Certos olhares entre os personagens deixam no aruma 

certa ansiedade entre eles. 

3. Retrato Filmico. 

TEOR DO DISCURSO: NAO-PEJORATIVO (DUBIO) 
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RESULTANTE ENCONTRADA = R3-D1JBIO - o filme pode levar a diversas 

interpretayoes sobre o homossexualismo. 

RETRATO FiLMICO: 0 sentimento dos dois homens extemam-se somente por wna 

amizade muito forte. Mas o filme abre margem para interpretayoes particulares sobre a 

manifestayao do homossexualismo e maneiras de sublima-lo. No caso deste filme, wna destas 

estaria no fato dos dois personagens sempre manterem wn elo de ligayao, se correspondem a 

vida inteira, e terminarem simbolizando a amizade que wn tern pelo outro, pelo 

engravidamento da esposa do Professor, que mais tarde revela ser wna maneira de te-lo perto, 

wna parte dele, eternizando a amizade dos dois, - wn ato de amor sublimado - e dentro da 

"filosofia'' do professor que se resumia na f6rmula "dois para wn". Representando, 

sirnbolicarnente no final do filme, atraves de uma dan~ta dos tres personagens, Alberto, 

Polidor e Helena, de maos dadas . Outro fato que chama aten~tao, e o de Polidor jamais ver o 

filho que sirnboliza a amizade dos dois. Como se falasse de wn filho irnaginario entre dois 

seres do mesmo sexo. Como seria, "de fato", o filho "genetico" entre homossexuais. 
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ANALISE DO FILME 7 

1. Analise Estrutural (Sintatica) 

Titulo: Beijo na Boca, Paulo Sergio de Abneida, 1982, 97 min, 35 mm, cor. 

Genero: Drama criminal 

Elenco e personagens: Mario Gomes (Mario), Claudia Ohana (Celeste), Joana Fomm (mae de 

Celeste), Milton Moraes (pai de Celeste), Denis Carvalho (Artur), Stepan Nercessian (Pardal), 

Perfeito Fortuna (Vaporube), Claudia Celeste (travesti) e outros. 

Sinopse: Celeste (Ohana), tipica garota de Copacabana, e Mario (Gomes), funcionario do 

Planetario, conhecem-se durante urn curso de astronomia: ele mora perto da Cinelandia, 

mantendo contato com boemios, travestis e traficantes; ela, filha Unica, vive como pai, militar, 

e a mae, dona-de-casa. Os dois se envolvem. Ela termina saindo de casa e os dois se entregam 

a urn intenso romance. Ele mergulha no trafico de drogas, comete crimes e a envolve ao 
assassinar antigos namorados dela. 0 caso ganha manchetes de jomais e os dois temlinan1 se 

acusando mutuamente no tribunal. 

2. Analise Significativa. 

2.1 - LINGUAGEM NARRATIV A 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Denot~ao) E DO SIGNIFICADO (Conota¥3o) 

ELEMENTOS FIXOS DA PERSONAGEM E DA NARRATIVA 

Contexto social do homo: travesti, transformista faz shows em boites. 

PosiQ3o do homo no enredo: e secundario, faz urna ponta, e quase urn extra no filme. 

Tipo de Narrativa e Montagem: linear. 

Tipo de Intex:pret3¥ao: natural. 

A HISTORIA DO FILME 

Denot3¥ao: a presenya do gay, urn travesti, neste filme e muito curta. Ele aparece sempre nos 

corredores do edificio onde mora a personagem principal, Mario. Seu diaJ.ogo com Mario se 

ref ere a coisas fiiteis e a sonhos de urn dia "fazer shows intemacionais, em Paris". 0 travesti 

aparece sempre "montado", vestindo roupas femininas. 

A hist6ria do filine e calcada no famoso caso Lou. E aqui nao e importante narra-la. 0 

importante e observar que, sendo urn drama criminal, a personagem principal, 0 marginal 
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Mario, encontra nos redutos do banditismo, do tnifico e da prostitui9ao com a figura do 

travesti. 

Conot~ao: a presen9a do travesti nos corredores do edificio e somente para indicar que o 

edificio onde Mario reside e de rna reputayao. Portanto, travesti e sinonimo de rna reputayao. 

Nas poucas cenas em que aparece, induzem ainda que, Mario, outrora ieve maior 

relacionamento com o travesti. 

2.2 - LINGUAGEM GESTUAL 

Tipo de Gestualidade: ESTEREOTIPADA 

Sub-Gestualidade: roupas femininas extravagantes, peruca loura, sapato alto, j6ias, cilios 

posti9os, maquiagem carregada. 

Caracteristicas: gestual femen:ino, andar de miss, voz de falsete. 

3. Retrato Filmico Encontrado. 

TEOR DO DISCURSO: PEJORATIVO. 

RESULTANTE ENCONTRADA: Rl-PEJORATIVO tanto na gestualidade (estereotipada) 
quanto na narratividade. 

RETRATO FILMICO: Este filme serve para exemplificar como o uso, de forma quase 

mete6rica em cenas n'ipidas, da personagem homo, notadamente a figura de urn travesti, deixa 

urna significayao pejorativa e redutora sobre o homossexualismo. 0 travesti esta no filme para 

indicar que o edificio onde mora o marginal protagonists e de rna reputayao. Pois, s6 nestes 

predios e que travestis conseguem morar. A rna reputayao fica como sin6nin10 de travesti. 

Isso reduz e fecha o discurso para o observador sobre o homosse11.'Ualismo. Que no filme quer 

dizer: homossexual e uma figura que se veste de mulller, mora num edificio de ma reputayao, 

faz shows em boate, virayao na rua e sonha urn dia "fazer shows em Paris". Frase tambem 

repetida em outros filmes por personagem homossexual. 
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ANALISE DO FILME 8 

1. Analise Estrutural (Sintatica) 

Titulo: 0 Beijo da Mulher Aranha, Hector Babenco, 1985, 35 mm, cor. 

Genero: Drama. 

Elenco e Personagens: Sonia Braga (Mulher Aranha e Leni Lamaison), William Hurt (Molina), 

Raul JUlia (Valentin), Jose Lewgoy (diretor do presidio), Herson Capri (general alemao), 

Milton Gonyalves (agente de policia) e outros. 

Sinopse: Nurn presidio de urn pais latino americano nao identificado, dois prisioneiros 

ensaiam urna dificil convivencia numa mesma cela. Urn deles, Molina (William Hurt), e urn 

homossexual condenado por corrupyao de menores. 0 outro, Valentin (Raul JUlia), e urn 

militante politico, torturado quase que diariamente pelas autoridades que desejam obter 

informayoes sobre suas atividades subversivas. Sao duas personalidades diferentes entre si, 

cujo unico ponto em comum e o de representarem, cada urn a seu modo, uma ameaya ao 

Estado. Molina na tentativa de conquistar Valentin narra a hist6ria de dois filmes (de uma 

Mulher Aranha e urn outro sobre nazistas) alienados da realidade que o militante politico tenta 

passar para ele. Baseado em romance homonimo de Manuel Puig. 

2. Analise Significativa 

2.2 - LINGUAGEM NARRATIV A 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Denotayao) E DO SIGNIFICADO (Conotayao) 

ELEMENTOS FIX OS DA PERSONAGEM E DA NARRATIV A 

Contexto Social do Homo: Molina era bancano e esta preso por corrupyao de menores. 

Posi£ao do homo no enredo: Molina e co-protagonista de Valentin na trama do filme. 

RECURSOS NARRATIVOS 

Tipo de Narrativa: Intercalada. Sao narradas hist6rias simultaneamente. 

Tipo de Montagem: Intercalada. Sao intercaladas cenas que reconstituem os filmes contados 

por Molina, mas nao em ordem cronol6gica. 

Enfase da Pontuayao Cinematognlfica: Mudanya do tom da fotografia para preto e branco e 

sepia quando utiliza o flash-back ( ou imagem pensamento) para reconstituir as cenas dos 

filmes narrados por Molina a Valentin. 

A HI STORIA DO FILME 
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Denotayao: o tiline narra o envolvimento de dois pns10neiros, Molina, homossexual, e 

Villentin, urn guerrilheiro, onde cada urn tenta convencer o outro de suas convic9oes ate 

chegarem a mn ponto commn de concordancia e descobrirem a solidariedade e a amizade. 
Molina, politicamente desinfonnado, mistura a realidade aos fiJmes que viu e que narra a cada 

noite para Valentin. Hist6rias de her6is e heroinas tragicas, onde os sentimentos dominam. 

Basicamente a hist6ria de dois fiJmes, urn fihne nazista, onde a heroina Leni Lamaison (Sonia 

Braga) e aprisionada pela Resistencia; e urn outro, onde urna Mulher Aranha (Sonia Braga) 

socorre e cuida de urn naufrago nurna ilha deserta. Molina e pressionado pelo diretor do 

presidio e por urn agente de policia para que obtenha infonn~oes sobre os pianos de 

atividades guerrilheiras de Valentin. Molina tennina nao cedendo. Valentin e continuamente 

torturado para confessar. Molina cuida de seus ferimentos e o sofrimento dos dois tenninam 

por aproxima-los levando-os a urna arnizade profunda onde a ideologia e o afeto se mistmam 

Molina, ao sair da prisao, morre ao tentar realizar urna conexao com os amigos guerrilheiros 

de Valentin. 

Conotavao: No desenvolvimento do relacionamento afetivo com o guerilheiro na prisao, o 

homossexual Molina sofre urn processo de desalien~ao de seu universo sentimental e 

descobre outras preocup~oes atraves da conscientiz~ao e compreensao de fatos sociais e 
politicos. 

2.2 - LINGUAGEM GESTUAL 

Tipo de Gestualidade: NAO ESTEREOTIP ADA (Delicada) 

Sub-Gestualidade: camisas de modelos e tons arrojados. 

Caracteristicas: a utiliza9ao de gestos delicados, olhares e ~oes suaves, utilizados pelo ator 

William Hurt, indicam que a personagem e homossexual. No entanto, a gestualidade nao e 
estereotipada. 

3. Retrato Filmico Encontrado 

TEOR DO DISCURSO: NAO PEJORATIVO 

RESULT ANTE ENCONTRADA: R2-NAO PEJORATIVO. 0 fiJme mostra urn processo de 

conscien~ao pela troca de sentimentos entre dois personagens de modos de vida 

antagonicos. Cada urn absorve novas perceps:oes sobre assuntos que nao aceitavam ou 

conheciam. 

RETRATO FiLMICO: a personagem gay, Molina, apresenta urn gestual entre o delicado eo 

suave. Na sua convivencia como guerrilheiro Valentin, explicita toda a sua alien~ao politica, 
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principalmente por se deixar encantar pelo ex6tico das heroinas dos filmes que narra, e nao 

distinguir que run deles e de cunho nazista. Por outro lado, o texto de Manuel Puig, poe em 

cheque-mate a posir,:ao do her6i guerrilheiro, que luta por urna causa social justa e pela qual 

custara a sua vida diante dos "novos nazistas", os policiais da prisiio, representantes do 

Sistema que ele esta subvertendo. Estes, tentarao induzir Molina a arrancar de Valentin planos 

de suas atividades politicas. Isto, e a influencia de Valentin sobre Molina, colocara agora em 

cheque-mate as convicr,:oes do gay alienado, que, no momento em que se eng~a na luta de 

Valentin, tambem sera morto. 0 texto de Puig, bern expresso no filme de Babenco, e neste 

momento maior que as discussoes sobre as causas sociais. Pelo fato de questionar urn tipo de 

modos operande de urna ideologia onde o eng::gamento de urn sujeito nurna luta social deva 

lhe custar a vida. Questiona o valor deste her6i que se sacrifica, que morre. 0 her6i que se 

anula ao nivel pessoal. Ideologia que, nos dias atuais, ja nao e acreditada por muitos. As 

pessoas ja nao se sensibilizam, ou pior ainda, se afastam de toda ideologia onde, para mudar 

urn processo politico ou mesmo urn pensamento, tenham que se anular, morrer e nunca 

participarem de fato da mudanr,:a pela qual se empenharam. Ha urna preocupayiio maior com a 

subjetividade de cada urn, diria ate, como seu pr6prio corpo. 

Ao mesmo tempo que 0 Beijo da Mulher Aranha critica essa subjetividade, que pode 

descambar para desparates como a "paixiio pela frescura:'', expressa na alienayao de Molina ao 

narrar filmes de forma sentimental, - [ "paixiio" esta tao presente na realidade da vida dos 

homossexuais. e fato advindo. principalmente. da acomodayao, de aceitarem o espayo que a 

sociedade lhe reserva e o condena: o da alienayao ] -, tambem critica os her6is que se 
"suicidam" por uma causa, e se esquecem de si. Urn her6i que termina fascinando Molina, 

quase da mesma forma alienada que a Mulher Aranha. No desenlace do filme, ap6s ter 

remexido com "a peixao pela frescura'' dos gays, fazendo Molina se enge,jar na luta de 

Valentin, descobrindo o amor e solidariedade, os dois morrem. Os dois her6is morrem. E 
remete para o observador o comando da luta contra os "novos nazistas''. 

0 Beijo da Mulher Aranha, e urn dos poucos filmes que, tratando de temas mundiais 

de preocupay§o. como alienayao e conscientizayao, subjetividade e anulayao, consegue 

envolver, politicamente, urna personagem homossexual e remexer suas convicc;;oes 
costmnerras e estereotlpadas, das quais, ela, por vezes. nem percebe te-las. 
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ANALISE DO FILME 9 

1. Analise Estrutural (Sintatica) 

Titulo: A Morte Transparente, Carlos Hugo Christensen, 1978, 90 min., 3Snun, cor 

Genera: Drrnna policial. 

Elenco e Personagens: Bibi Vogel (Marlene), Wagner Montes (Beto), Fernando de Almeida 

(Ramiro, o gay), Jayme Barcelos (Delegado), Roberto Faissal, Osmar de Matos, Sonia de 

Moraes (Vit6ria), Domicio Costa (Tony), Darcy de Souza (Jandira), Paulo Brandao, Tatiana 

Leal, Affonso Braga, Ricardo Barros, Marcos Andre (Se:rjao), Ricardo Faissal, Denise Izeksoli, 

Levi Salgado, Ricardo Faria, Silvio Luiz. 

Sinopse: Beto (Wagner Montes), urn playboy da zona sui do Rio, se envolve com Marlene 

(Bibi Vogel), e ao mesmo tempo com Ramiro (Fernando de Almeida), homossexual que 

constantemente lhe da dinheiro. Beto trama a morte do amante de Marlene, afogando-o na 

piscina. Ramiro lhe fornece todos os alibis, quando se instaura a investigayao policial. No 

entanto, depois de tudo solucionado com a policia, Marlene tinha outros pianos com outro 

namorado. Beto, entao, planeja sua vinganr;a e poe tudo a perder, inclusive sua liberdade. 

2. Analise Significativa 

2.1- LINGUAGEM NARRATIVA 

AO NivEL DO SIGNIFICANTE (Denotayao) E DO SIGNIFICADO (Conotayao) 

ELEMENTOS FIX OS DA PERSONAGEM E DA NARRATIVA 

Contexto social do homo: a profissllo do homossexual Rrnniro nao fica defmida no filme. 

Nota-se que e de classe media e disp5e de algurn dinheiro. Ht Beto e tipico garotao play-boy 

da zona sui do Rio de Janeiro e de classe media. 

Posiyao do homo no enredo: Ramiro, embora faya parte do triangulo amoroso de Beto, e urna 

personagem secundana na trama. Ele sempre acoberta Beto quando este precisa de urn alibi ou 

se esconder. A mae de Beto sempre liga para ele procurando o filho. 

RECURSOS NARRATIVOS 
Tipo de Narrativa e Montagem: Linear. 

Tipo de Interpretayao: natural. 

A HISTORIA DO FILME 
Denotayao: A Morte Transparente, tern urna trama policial envolvendo urn jovem play-boy 

nurn assassinato de urn rico empresano. As personagens principais sao Beto e Marlene. A 
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personagem homossexual, Ranuro, sempre aparece quando Beto esta em dificuldades e vai a 

sua procura. Este sempre o recebe e o aceita em qualquer circunstancia. 

Beto (Montes) e uma turma de amigos invadem uma casa e tentam, a beira da piscina, 

currar a moradora, Marlene (Vogel). No entanto, ela submerge e todos fogem pensando que 

ela se afogou. 

Muitas fotos de homens pelados, de frente e de costas sao mostrados. Uma campainha 

toea e a personagem homossexual, Ramiro vai atender a porta. Beto entra e pede a ele urn 

alibi: que passou a tarde toda com ele. Concorda e depois lhe da dinheiro. Beto sai e vai para 

casa da mae. A policia vern procura-lo. Tern que ira delegacia pois, na fuga, dei.xou cair a sua 

bolsa perto da piscina. Tenta localizar o pai. Na delegacia o delegado tenta tirar o nome dos 

outros garotos. E quando, para surpresa de Beto, surge Marlene, que fingira ter se afogado. 

Ela retira a queixa. Delegado se zanga. 

Corte para urna sauna de homens onde Ramiro massageia Beto. Ramiro induz que ele 

procure a garota que deve ter gamado por ele. 

Beto encontra com a garota, Marlene (Bibi Vogel), pede desculpas. Viio para a piscina, 

tiram as roupas. Mergulham. Se envolvem. Transam. Ela revela que vive com urn velho que e 
seu amante, urn paulista, que quando vern ao Rio fica naquela casa. 

Corte. Praia. Beto todo vestido, espera e entra no carro dela. Conversam. Ele esta 

apaixonado e ela reclama que ele pode compromete-la se continuar ligando. Se encontram, 

depois, as escondidas. 

Beto na cama com Ramiro. Procura se livrar de suas caricias e nao o respeita. 

Corte. Na rua urn outro gay da-lhe urna cantada. Ele recusa. Encontra urn amigo. 

Repentinamente Beto pula de seu Bugre, resolve entrar na casa de Marlene, vai ate a piscina e 

afoga Durval, o amante de Marlene. A empregada se move na cozinha. Beto vai ate Marlene e 

diz que tinha que ser assim. Para ela gritar depois que ele sair que o velho se afogou. Beto 

volta correndo e foge no seu Bugre. Marlene grita. Depois liga para a policia e vai ate a praia 

dar urn mergulho. 

Cenas se sucedem. 0 medico faz aut6psia. Policiais interrogam a empregada. 0 medico 

a beira da piscina constata morte por afogamento. Teve mn colapso antes de se afogar. 0 

ritual de remo<;iio do corpo e longo. Amigos consolam Marlene. 0 delegado entra, vern 

interroga-la. Pergunta se os rapazes que invadiram a sua piscina se tinham voltado. 

A mulher de Durval sabe da noticia, tenta esconder, pois tambem tern urn amante 

suspeito. 

A noticia do jornal e vista por Beto. Liga para Marlene. 

A empregada da casa de Marlene vai embora. 

Beto em casa. Mae bate a porta de seu quarto reclamando que niio o ve a mna semana. 

Recebe telefonema de Ramiro. Liga para Marlene. Marlene recebe telefonema de Antonio, 

amigo de Durval que avisa que o dinheiro do seguro ja esta na conta dela. Ela mente que a 

empregada ainda esta la Beto entra na casa de Marlene e encontra Nando. Sabe entiio que os 
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dois vivem juntos. Nando ironiza dizendo que ele trabalhou bern. Mas ja recebeu o 

pagamento. Acabou-se a sociedade. E da-lhe urna surra. Manda ele desaparecer. 

Nando fala a Marlene que era melhor vender a casa e sumir. Ela liga para o delegado 

Costa, e diz que Beto voltou a invadir sua casa. 0 delegado diz que vai tomar providencias. 

Nando e Marlene planejam o futuro. Ele e estupido. Diz que esta cagando pro dinheiro dela. 

Beto, muito zangado, freia seu bugre. Ve algo na areia. Implica com urn garoto e da-lhe 

urna surra na areia. Ninguem faz nada. Depois vai ate a garota e da-lhe urn chute. Em seguida 

vai ate a casa de Ramiro. 

Segue urna sequencia de montagem paralela. Marlene recebe 50 mil d6lares do seguro. 

Beto recebe de Ramiro urna arma que pediu. Diz que vai matar os dois.Beto liga para casa de 

Marlene. Nando nao atende e vai receber Marlene que entra com o dinheiro. Os dois ficam 

sozinhos. Nando fala que s6 tern urn grilo, o garoto, Beto. Cena demorada. Ela diz que ja 

avisou para o delegado. E dan9am, se afagam. 0 telefone toea. Nao atendem. Vao ate a 

piscina. Mae de Beto liga para Ramiro, ele diz que esta tudo bern, que ele passou a noite com 

ele. Detetives seguem o Bugre de Beto. Beto entra na casa de Marlene. Encontra casa vazia. Ao 

sair encontra delegado e diz que ela ligou pedindo para ele limpar a piscina. Delegado resolve 

esperar por Marlene. No aeroporto Nando passa pelo check-in. Delegado dorme a beira da 

piscina, nurna cadeira. Levanta-se eve no fundo da piscina o corpo de Marlene boiando. Beto 

vern chegando e se assusta. Puxa o revolver para o delegado e sai correndo. 

Conotayao: pelo detalhamento das cenas do filmes percebemos as vezes que a personagem 

homossexual aparece e em que situayao. Ela esta nesta trama como urna pessoa descartavel 

usada frequentemente por Beto como urn degrau momentaneo na escalada de seu objetivo: 

conquistar a garota Marlene e todo o dinheiro que ela ganhara com a morte do empresano, 

seu amante. Ao mesmo tempo que Beto recusa as caricias de Ramiro, o procura como a quem 

procura urn pai protetor que o defendera em qualquer circunstancia. 

Beto e aqui a perfeita figura do aproveitador. 

2.2- LINGUAGEM GESTUAL 

Tipo de Gestualidade: NAO-ESTEREOTIP ADA (Natural). 

Sub-Gestualidade: olhares insinuantes de Ramiro; caricias de Ramiro nas pernas de Beto, na 

cama. Roupas intimas enquanto os dois estao na cama. 

Caracteristicas: somente os gestos explicitos de caricias na cama e de troca de olhares 

sobressaem na indicayao de personagem homossexual. Nos demais, o comportamento e 
normal. 

3. Retrato Filmico 
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TEOR DO DISCURSO: PEJORATIVO 

RESULT ANTE ENCONTRADA: Rl-PEJORATIVO no comportamento da personagem. 

RETRA TO FILMICO: o tratamento dado ao homossexual neste filme, apesar de nao se 

utilizar de trejeitos estereotipados, e pejorativo. Coloca-o como urna pessoa que 

constantemente fomece dinheiro ao seu parceiro sexual, que nao cede aos seus apelos sexuais, 

nas poucas cenas de cama, muito discretas. Ramiro, no entanto, cede facilmente a todos os 

apelos de Beto, financeiros, 8.libis, armas, mentiras. A rela\)iio emocional entre Beto e Ramiro e 

seca. Mas claramente o homossexual cede tudo para ter o parceiro, que foge de seus apelos, 

pois na realidade Beto e urn aproveitador, niio urn homossexual. Aquela situa\)iio para ele e 

passageira, e momentanea e nao havera nunca da parte dele nehurn envolvimento ou rela\)iio 

emocional. Aqui, mais urna vez, o homossexual paga para ter urn parceiro que niio continuara 

com ele. Note-se tambem que Ramiro e bern mais velho que Beto. 
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ANALISE DO FILME 10 

1. Analise Estrutural (Sintatica) 

Titulo: A Rainha Diaba, Antonio Carlos Fontoura, 1974, 35 mm, cor, 

Genero: Thrilkr-pop-gay-black (segundo seu diretor). 

Elenco e Personagens: Milton Gonyalves (Rainha Diaba), Odete Lara (Isa), Stepan Nercessian 

(Bereco ), Nelson Xavier (Catitu), lara Cortes(Violeta), Wilson Grey (Manco), Edgar Gurgel 

Aranha (Zuleico ), Haroldo de Oliveira (Big ode), Geraldo Sobreira ( Odete ), Arthur Maia 

(Arlete), Fabio Camargo (Duvidosa), Carlos Prieto (Lilico), Procopio Mariano (Coisa Ruim), 

Lutero Luiz (Anao), Marquinhos Rebu (Decidida). 

Sinopse: Do quarto dos fundos de um antro de prostituiyao, o marginal Rainha Diaba 

(Gonyalves), homossexual caprichoso e vingativo, controla com mao de ferro o crime 

organizado da cidade. Para evitar que um de seus homens-chave , Robertinho, seja preso, ele 

encarrega o chefete Catitu (Xavier) de inventar um bandido perigoso para despistar a policia. 

Catitu encontra nas bocas da Lapa o pivete Bereco (Nercessian), sustentado pela cantora de 

cabare I sa (Lara), e o projeta no mundo do crime. Bereco, porem, leva tao a serio seu sucesso 

que resolve se estabelecer por conta propria, enfrentando Rainha Diaba e seus capangas 

homossexuais numa sangrenta guerra das bocas. 

2. Analise Significativa 

2.1- LINGUAGEM NARRATIVA 

AO NIVEL DO SIGNIFICANTE (Denotayao) E DO SIGNIFICADO (Conotayao) 

Contexto Social do homo: e chefe de uma perigosa quadrilha de traficantes da bai.xada 

tluminense do Rio de Janeiro. 

Posiyao do homo no enredo: e personagem central de uma trama que narra a sua vida no sub

mundo da marginalidade e do crime. 

RECURSOS NARRATIVOS 

Tipo de narrativa: Linear 

Tipo de montagem: Linear 

Recursos Narrativos: muito sangue, que chega a ser um exagero no filme. Elementos de 

pintura naif e aspectos de elementos cafonas variados compondo os cenanos. Tipico das 

pessoas que tern dinheiro mas, nao tem concepyao estetica para agruparem diversos 
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elementos. As cores dos cenanos sao pesadas. Da mesma forma, o tom da fotografia de 

colorido berrante. 

A HISTORIA DO FILME 

Denotayao: 0 filme mistura banditismo e homossexualismo com a vida de Madame Satii, 

lendano homossexual negro, marginal e brigao, do bairro da Lapa, do Rio de Janeiro, se 

passando no sub-mundo gay e do trafico de drogas do subU:rbio da mesma cidade. As relayoes 

entre OS personagens sao violentas. Todos amigos da Rainha Diaba sao bichas afetadas, de 

gestual extremamente estereotipado no que se estende ao vestuario, joias, perucas, 

maquiagem, e vozes. Todos os personagens sao marginais. 

A trama conta que o marginal Rainha Diaba (Milton Gon<;alves ), homossexual 

caprichoso e vingativo, traficante poderoso de drogras, para impedir que urn de seus homens

chave, Robertinho, seja preso, encarrega o chefete Catitu (Nelson Xavier) de inventar urn 

bandido perigoso para despistar a policia. Catitu convence o pivete Bereco (Stepan 

Nercessian), sustentado pela cantora de cabare Isa (Odete Lara), eo projeta no sub-mundo do 

crime. Bereco, ainda conduzido por Catitu e sem ter ciencia dos pianos deste, leva tao a serio 

seu sucesso que resolve se estabelecer por conta propria e enfrentar Rainha Diaba e seus 

capangas homossexuais muna sangrenta guerra das bocas onde todos se matam mutuamente. 

Os letreiros iniciais do filme reune recortes de letras e de figuras dando urn tom cafona 

em sua composi<;ao geral. Enquanto os letreiros se sucedem a trilha sonora transmite o som da 

musica "India'' dando a impressao de estar sendo reproduzida de urn disco muito arranhado. 

Logo apos o termino dos letreiros urn fade-in mostra urna vitrola velha que a personagem 

Violeta, cafetina de bordel, desliga e manda as "meninas" sairem pois as visitas da rainha estao 

chegando. Entram diversas figuras de tipos marginais, que aparecerao durante todo o decorrer 

do filme: Manco (Wilson Grey), Coisa Ruim (Procopio Mariano), Gravata, e outros. Eles 

perglmtam pela Diaba. Violeta diz que ela esta esperando. 

Em primeiro plano vemos as pemas negras de Diaba que ela raspa suavemente com 

urna navalha enquanto ao fundo vao entrando todos os marginais. Ao lado de Diaba (Milton 

Gon<;alves) esta Lilico (Carlos Prieto), urna bicha afetadissima, de cabelos bern longos. Diaba 

como se nao estivesse notando a entrada de todos pede a ele a tesourinha para cortar a unha 

dope. Sua voz e bern afetada. Lilico diz que a gaveta esta urna bagun<;a, que qualquer dia vai 

passar por la para arrumar. Encontra a tesourinha e diz para ela atender os homens que ela 

corta as unhas dela. A Rainha Diaba levanta e vocifera com os homens dizendo que alguem 

deu o servi<;o e que querem prender o Robertinho. Da urn pulo em cima de Coisa Ruim e diz 

empunhando a navalha para ele que se Robertinho for pego ele vai parar no fundo do rio. 

Coisa Ruim reage dizendo que nada tern aver com aquilo. 
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Corte. Urn night club bern chambrega de sublirbio, chamado "Leite da Mulher Amada. 

La dentro urn ambiente forte de prostituiyao. Aparece Catitu (Nelson Xavier) que conversa 

com Bereco (Stephan Nercessian). Fala que Bereco merece outro trato. Que sabe que ele e 
esperto. Que ele tern urn olho born para enxergar esse tipo de coisa. Que pode colocar ele 
numajogada onde ele vai se dar berne ganhar muito dinheiro. 

Corte. A personagem Isa (Odete Lara), esta em seu quarto sentada muito a vontade 

nurna cadeira quando ouve passos la fora. Corre e se deita. Bereco entra no quarto, ela 

reclama que quer dormir, que ele esta fazendo barulho, que passou a noite na farra. Comeyam 

urna briga e ela e espancada por Bereco. Com a boca toda suja de sangue vai ate o banheiro e 

volta ate a cama para cuidar das costas dele que esta cheia de marcas. Conversam. Ao saber 

que ele iniciou transayao com Catitu, ela fica fula e diz que ele vai se dar mal com ele. Bereco 

responde que e malandro. Se beijam e terminam se amando. 

Corte. Manco e Diaha no boteco do gay Zuleico (Edgar Gurgel Aranha) onde a 

frequencia e s6 de bichas e travestis afetadissmos. Manco presta conta para Rainha. Sai ante o 

escarnio das bichas. Diaba fica s6 na mesa e muda a fisionomia para urn tom arrasado. As 

bichas das outras mesas se aproxi.mam: "Que, que ce tern, 6 Diaba''; "Nao gosto de ver a 

rainha assim"; "Conta. Tu e muito rna, Diaba. A gente quer s6 ajudar". E Diaba finge chorar. 

Nisso entra Catitu. Ela logo se alegra. Ele senta na mesa dela. Ela fica paquerando, Catitu pede 

para o dispensar, sorrindo. E informa que dentro de mais urna semana o moleque vai estar 

pronto. Diaba da dinheiro para ele. Ele induz que as notas sao poucas. ela da mais. Catitu sai. 

Diaba fica sozinha e diz, "Tudo para que o Robertinho nao seja preso". 

Corte. Nurn carro, Catituto Bereco e mais dois capangas assaltam vanos lugares. Urn 

posto de gasolina, urna padaria. Catitu cobre Bereco de elogios, dizendo que ele e macho, 

fazendo a cabeya dele. No carro diz que por hoje chega. E reclama que e urna droga ser 

empregado de urn viado, da Diaba. 

Corte. Isa entra em casa. Olha Bereco dormindo. Acorda-o e ele pula da cama dizendo 

estar atrasado. Fala para ele que dormiu fora. Ele manda ela se danar e sai. Isa fica sozinha 

chorando. 

Bando de Bereco assaltam urn caminhao de entrega, e Catitu fuzila o ~udante que 

reagiu a pau para cima de Bereco. Pegam dinheiro do motorista. Jade volta no carro Catitu diz 

que vai comprar fumo com aquele dinheiro. Bereco comeva a vomitar. E Bigode, outro 

marginal, se poe a dizer que ele e frouxo, que nisso e que da chamar pivete. Bereco manda 

parar o carro puxa Bigode pra fora e da-lhe urna surra. Catitu nao deixa apartar. Depois pede 

calma e diz para Bereco que ele e durao e que o escolheu para ir com ele comprar o fumo. 

Corte. Beira de estrada. Urn caminhao tanque para. Bereco e Catitu fazem a compra do 

fumo. Motorista conta dinheiro e pede a Catitu para nao dizer a Diaba que foi ele quem 

vendeu. Catitujura que nao vai contar. 
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Corte. Casa de Diaba. Rodeada de bichas escandalosas. Entra Catitu que diz que o fumo 

esta em cima. Diaba diz que e a vez de Coisa Ruim entrar em ru;ao. Em seguida pergunta quem 

vendeu o fumo. Catitu entrega. Diaba fica indignada e manda Manco matar o motorista que 

vendeu o fumo. 

Corte. Motorista sendo retirado do caminhlio e morto pelo bando de Manco que depois 

ainda lhe corta o rosto com urna navalha. 

Corte. Casa de Isa. Ela ouve sirene de policia. Se apavora e diz para Bereco que sao os 

homens. Que tinha falado para ele que aquela coisa de firmo nao ia dar certo. Bereco agarra 

Isa, abre a porta e a empurra em cima dos policiais que subiam a escada, e se poe em fuga 

desesperada. A policia nao consegue pega-lo. Isa toda machucada ve do quintal OS policiais 

sairem levando o firmo que Bereco comprara com Catitu. 

Nurn cabare Bereco se encontra com Catitu. Catitu diz que alguem alcaguetou. E induz 

que foi Bigode, pois ele lhe deu urna surra muito feia. Falam que estao sem grana outra vez. 

Que tern que voltar a assaltar de novo os otarios. E revela que tern urna jogada melhor, 

estourar as bocas da bichona, da Diaba. Bereco fica reflexi.vo. 

Corte. Catitu discursa para o bando todo de Diaba: Manco, Coisa Ruim, Violeta. Propoe 

deixarem de ser empregado de Diaba. Propoe "fechar'' a bichona. E ai cada urn fica com urn 

pedru;o do mercado de fumo. Os outros ficam reflexivos. 

Corte. Bereco nurna favela encontra com o seu bando de pivetes e diz que o plano e 

estourar as bocas dos bacanas, de Gravata e de Robertinho. Mas antes quer acertar as contas 

com Bigode que o dedurou. 

Corte. Entram na casa de Bigode. Ele esta com urna negra que esta nua. Mandam ela 

sair. Ela se veste calmamente. Logo que ela sai Bereco grita:"Foi tu, ne, seu, merda'' e da urn 

tiro em Bigode. 

Corte. Bando de Bereco estourando, assaltando o fumo das bocas da Diaba. Matam os 

"vapozeiros" e levam o firmo.Varios lugares sao estourados. 

Corte. Diaba, vestida com urn conjunto florido, diante do espelho pinta o rosto, 

sobretudo sobre os olhos, de maneira exagerada. Ela esta irada. Diz que Gravata e Robertinho 

vao aprender a zelar melhor pelo que e dela. Vai ate Robertinho e diz que ele e muito devagar. 

S6 porque tern urna cara bonita esta abusando. Que ele entao vai acabar com ela. E corta a 

cara de Robertinho com a navalha. Ele fica no chao se contorcendo. Ela sai dizendo que quer 

o dinheiro todo de volta. Ao se ver s6 com o resto do bando Catitu fala para ninguem cruzar o 

caminho de Bereco, nao atrapalhar, pois e por ai que a Diaba vai se dar mal. 

Corte. Frente cabare Leite da Mulher Amada. Isa sai e vai ate o carro falar com Bereco, 

Esta zangada com a presepada que ele fez. Ele manda ela entrar no carro. Apresenta Vava e 

Tiziu, seus amigos. Gente boa. Circula como carro. Convence Isa que gosta dela. Ela cede. 
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Corte. Os dois na cama. Ap6s transarem Bereco faz a proposta dela vender fumo no 

cabare atraves das garotas. Isa fica fula. Nao quer. Ele diz que nao insiste. Ela pergunta se ele 

vai ficar com ela. Ele diz que sim e ela concorda com a proposta dele. 

Corte. Isa canta no cabare. As meninas passam fumo para os fregueses. 

Corte. Desce de urn carro Duvidosa, urna bicha sinistra e se encaminha para a casa de 

Rainha Diaba que esta dando urna festa onde os convidados sao todos travestis e bichas 

afetadissimas. A Rainha e anunciada e entra vestida espalhafatosamente, repleta de longos 

colares, super maquiada. As bichas conversam diversas frescuras, dizem que a Diaba fez tudo 

da festa. As bichas danyam. A cena e repleta de figuras de bichas escrotas. De repente elas 

notam que a Rainha esta s6 nurn canto muito triste. Perguntam: "Que, que ce tern, viada?". 

Insistem e ela conta que esta invocada porque estao avan9ando nos pontos dela e tern certeza 

que sao OS pr6prios da turma dela que estao por tnis. As bichas dizem que podem e Vao 

ajudar, exclamando: "Qual e a Rainha que nao pode confiar no seu povo'?". 

Cabare de Isa. Ela canta Depois conversa com duas muiheres que pedem urn espayo 

para Zuleico, o dono do boteco que Diaba frequenta, vender fumo. Ela pede para ele vir falar 

com ela. 

Corte. Noutra noite. Ve-se que todo o bando de bichas e Diaba estao la fora do Cabare 

de Isa. Zuleico espera Isa sair e se apresenta. Leva-a ate urn carro onde as bichas de Diaba 

estao escondidas. Estas a seguram e ajogam dentro do carro. 

Corte. 0 ambiente e urn salao de cabeleireiro. Ve-se subindo pelas escadas Isa, aos 

gritos, sendo carregada por vanas bichas. Ela e submetida por Diaba e todas as outras bichas e 

travestis (super maquiados, vestidos de muiher), a urna sessao de tortura violentfssima, para 

que revele quem esta fornecendo fumo para ela distribuir no cabare. Ela nao cede. Diaba enfia 

urn charuto aceso entre as coxas de Isa. Ela grita, as bichas que a seguram a amarram nurna 

cadeira e ficam em volta zombando dela ao imitarem seus gritos de dor. Urn travesti grandao e 

de peruca loura diz para Diaba que quer torturar tambem. Pega o charuto e encosta no 

pesco9o de Isa. Diaba vai ate urna tomada de luz e esquenta urn ferro comprido de esticar 

cabelo. Nisso Isa cospe na cara do travesti louro. Ele vai reclamar com Diaba. Esta mostra o 

ferro quente. Vao ate Isa. Isa cospe na cara do travesti de novo. 0 travesti reclama com Diaba 

que ela cismou com a cara dele. Diaba aponta o ferro quente de esticar cabelo para entre as 

coxas de Isa que grita e diz que vai falar. E revela que e Bereco, urn garoto que vive com ela 

que lhe fornece fumo. Diaba reflete e desconfia entao de Catitu. Fala que Bereco deve ser urn 

boneco bonito para Isa softer tanto antes de falar. Pega urna navalha e diz que nao faz aquilo 

por gosto, mas ela tern que servir de exemplo. E rasga a cara de Isa com a navalha. 

Corte. Bereco e apanhado por Catitu e seu bando. Conversa com ele. Se faz amigo e o 

convence a encarar a Diaba. Planeja que nurn encontro com ela, de repente ele estoura os 

miolos dela e pronto. Pressionado, Bereco aceita. 
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Corte. Diaba olha de uma janela a chegada de Bereco. Diz que ele e pintoso. Manda 

duas bichas irem revistar ele. Elas saem e Diaha se deita na cama. 

Corte. Bereco e revistado por uma bicha que encontra um revolver na meia dele. Tira e 

manda ele entrar. Bereco entra no quarto de Diaba. Ela se levanta. Circunda Bereco. La fora 

Catitu age pondo os homens de Diaha fora de ayao. No quarto o clima esta tenso entre Bereco 

e Diaba. Bereco olha para a cama e deita. Diaba diz que sabia que eles iam se entender. Bereco 

diz que sempre quis conhecer Diaba. Diaba vai ate a penteadeira e senta diante do espelho. 

Bereco pede urn cigarro e apanha na mesinha de cabeceira dois cigarros e leva ate Diaba. De 

repente pega a navalha dela e corta o pescoqo de Diaba. 

Corte. Bereco vai saindo correndo da casa de Diaba quando recebe urna saraivada de 

tiros do bando de Catitu. Ele morre gritando. Catitu as gargalhadas diz que todos tern que 

festejar a morte de Diaba. Vao para o interior da casa. Em primeiro plano vemos que Violeta, 

a cafetina, prepara as tayas numa bandeja e deposita veneno nelas. Catitu abre uma garrafa de 

champanhe. Violeta a toma das maos dele e enche as tayas. Serve a todos que bebem 

euforicos. Logo em seguida todos comeqam a se contorcer e caem mortos no chao. Se 

amontoam lms por cima dos outros. Violeta gargalhando fala sozinha dizendo que agora ela e 

a Unica dona do fumo. E quando, por urna porta, se arrastando e banhada de sangue aparece 

Diaba com um revolver na mao. Violeta olha e vai perguntando se quer que chame uma 

ambulancia quando leva urn tiro certeiro no meio da testa e morre. A Rainha Diaba, banhada 

em sangue, colocando baforadas pela boca se arrasta pelas paredes, se apoia nurna mesa, cai 

de joelhos e finalmente morre caindo por sobre a montanha de cadaveres estendidos na sala. 

Entram os letreiros finais. 

Conota!(ao: os marginais surburbanos sao muito perigosos, principalmente negros. Tanto a 

Rainha Diaba quanto as demais personagens travestis, da eli!. de Diaba, passam a impressao de 

serem homossexuais, travestis, altamente desequilibrados, psicoticos. Marginais de quem se 

pode esperar qualquer ayao violenta. 

2.2- LINGUAGEM GESTUAL 

Tipo de Gestualidade: Estereotipada. 

Sub-gestualidade: vestuano femenino (conjuntinhos de calqa e casaquinho floridos, vestidos 

curtos rodados, etc.), perucas longas, pintura facial exagerada, principalmente por sobre as 

palpebras, muito baton, esmalte nas unhas, aneis com pedras berrantes, etc. 

Caracteristicas: a gestualidade da personagem Rainha Diaba, mistura trejeitos femeninos com 

mn comportamento facial um tanto psicotico. A expressao e raivosa como a de quem vai 
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partir para a agressao mas resolve se conter e imaginar urn plano diab6lico mais cruel. A 

utilizayao de diversos aneis de pedra grande expressa a vontade de poder, e de demonstrar ser 

urna pessoa que tern recursos financeiros. 

3. Retrato Filmico 

TEOR DO DISCURSO: PEJORATIVO. 

RESULT ANTE ENCONTRADA: Rl-PEJORATIVO I ESTEREOTIPADO. 0 filme nao faz 

concessao a nenhurna personagem homossexual. Estas convivem com urna realidade 

extremamente violenta, sao obsessivas, estereotipadas e sadicas. 

RETRATO FiLMICO: Com argurnento e diruogos de Plinio Marcos, A Rainha Diaba, 

mexe com o submundo do tnifico de drogas carioca, apresentando urn bandido negro e 

homossexual, vivido por Milton Gon<;alves, que, de leve, lembra a vida de Madame Sata, 

lendano marginal, tarnbem carioca, homossexual, negro e brigao, de algumas decadas atras. 

Mistura banditismo e homossexualismo, se passando no sub-mundo gay e do tnmco de 

drogas. As rela<;5es entre os personagens sao violentas. 0 estere6tipo corre solto na tipificayao 

da propria Rainha Diaba e de todos seus amigos. Sao bichas afetadas no gestual se estendendo 

ao vestuano, j6ias, perucas, maquiagem, e vozes. Todos os personagens sao marginais e 

poderosamente violentas, sadicas, - vividos pelos atores Geraldo Sobreira (Odete), Arthur 

Maia (Arlete ), Fabio Camargo (Duvidosa), Carlos Prieto (Lilico ), e Marquinhos Rebu 

(Decidida). E violentissma a cena onde todas as bichas reunidas com Diaba, torturam Odete 

Lara, nurn cabeleireiro, enfiando urn ferro quente de esticar cabelo entre as suas coxas. Parece 

que a Rainha Diaba escolheu a dedo, cada urna delas, pelo seu teor de escracho e 

pericolosidade. Para compor urna gang marginal gay quase implacavel. 

Em meio a tanta perversao e marginalidade a imagem do homossexual suburbano que o 

filme explicita e acrescida de adjetivos - que podem ser aferidos as cores que 0 filme utiliza na 

sua fotografia e ao estilo dos muitos cenanos dele: berrante, cafona. E o conte.xto social que o 

filme o remete e o da marginalidade violenta e do crime. A Rainha Diaba e un1a alegoria das 

mais violenta e sadica do homossexualismo. 
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PARTE6 

0 DISCURSO DO CINEMA BRASILEIRO SOBRE 0 HOMOSSEXUALISMO 

Ap6s a exemplificayiio do modelo de an:ilise filmica em 10 fihnes, sera exposto o 

quadro geral do teor do discurso sobre o homossexualismo apresentado no 

conjunto dos 67 fihnes vistos e analisados, em termos de percentagem. Segue-se mn 

comentano explicitando as caracteristicas mais gerais encontradas nos fllmes relativas a 

aspectos politicos, sociais, culturais e de motivayiio interna, como a repeti9iio de modos 

gestuais, que prefiguram a formayiio de mn modelo padriio estereotipado de personagem. 

6.1 - 0 Teor do Discurso de Abordagem da Personagem Homossexual 

Do conjm1to de 67 fihnes analisados o quadro encontrado assim se apresentou: 

Filmes com Teor Pejorativo: 62,68% (ou 42 f'Ilmes). 

Estes fihnes siio: 0 Corti~o(1946), Carnaval no Fogo, Carnaval Atlantida, As 7 Evas, 0 

Beijo, Noite Vazia, Dois Perdidos Numa Noite Suja, 0 Donzelo, Estranho Triangulo, 

Navalha na Carne, Os Machoes, Toda Nudez Sera Castigada, Ainda Agarro Esta 

Vizinha, Os Mansos, 0 Amuleto de Ogum, A Estrela Sobe, A Rainha Diaba, 0 

Casamento, Barra Pesada, Amor Bandido, Ele, Ela, Quem?, A Lira do Delirio, A Morte 

Transparente, Na Boca do Mundo, Republica dos Assassinos, Ariella, 0 Beijo no Asfalto, 

Eu Te Amo, Giselle, Engra~adinha, Mulher Objeto, Os Rapazes da Cal~da, Beijo na 
Boca, Rio Babilonia, Sargento Getulio, Alem da Paixao, 0 Espelho de Carne, Opera do 

Malandro, Anjos da Nolte, Eu Sei que Vou Te Amar, A Dama do Cine Shangai, Matou a 

Familiae Foi ao Cinema (91). 

Filmes com Teor Nao-Pejorativo: 25,38% (ou 17 f'Ilmes) 

Estes fumes siio: 0 Menino eo Vento, 0 Bandido da Luz Vermelha, Macunaima, A Casa 

Assassinada, Marcados para Viver, Marilla e Marina, 0 Principio do Prazer, Pixote, a 
Lei do mais Fraco, Asa Branca, um Sonho Brasileiro, Amor Maldito, Mem6rias do 

Carcere, 0 Beijo da Mulher Aranha, Vera, Romance, Leila Diniz, A Menina do Lado, 

Cinema de Lagrimas. 

Filmes com Teor Dubio: 11,94% (ou 8 fllmes) 
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Estes filmes sao: Bahia de Todos OS Santos, Deus e Diabo na Terra do Sol, Chuvas de 

Verao, A Intrusa, Gente Fina e Outra Coisa (episodio:A Guerra da Lagosta), Ao Sui do 
Meu Corpo, Anjos do Arrabalde. 

Na an3lise da gestualidade, o criteria de escollia de tipo de gestualidade se deu pela 

premissa da existencia ou nao de caracteres gestuais indicadores e marcantes da personagem 

analisada. E dentro deste criteria se esta gestualidade existente e estereotipada, nao 

estereotipada ou, ainda, se ela nao existe. 

Entende-se como gestualidade estereotipada aquela que se utiliza de modos gestuais 

primfuios, repetitivos e imediatos remetendo a personagem a uma rapida identificru;:ao a sua 

figura inversa, ou seja, a masculina quando femenina e a femenina quando masculina. 

Gestualidade nao-estereotipada e aquela que nao se utiliza destes mecanismos para com 

a personagem e a apresenta com gestos comportamentais naturais, identicos de uma 

personagem masculina ou femenina. 

A gestualidade inexistente sera dada a personagem que e apenas recorrida por outros 

personagens ou aparece morta ou em fotos durante o fllme. 

Sendo assim, dos 67 filmes vistos, verifica-se que a gestualidade e: 

.Nao-estereotipada) 52,23 % (ou 35 fdmes): 

Bahia de Todos os Santos, 0 Beijo, Noite Vazia, Deus e o Diabo na Terra do Sol, 0 
Menino e o Vento, Macunaima, Estranho Triangulo, Matou a Familia e Foi ao 

Cinema(70), Toda Nudez Seni Castigada, A Estrela Sobe, Marilla e Marina, Chuvas de 
Verao, A Intrusa, A Morte Transparente, Na Boca do Mundo, 0 Principio do Frazer, 

Gente Fina e Outra Coisa (episodio), Ariella, 0 Beijo no Asfalto, Ao Sui do Meu Corpo, 
Engra~adinha, Mulher Objeto, Asa Branca, urn Sonho Brasileiro, Amor Maldito, 

Espelho de Carne, Memorias do Carcere, 0 Beijo da Mulher Aranha, Romance, Anjos 

do Arrabalde, Leila Diniz, A Menina do Lado, Cinema de Lagrimas. 

Estereotipada : 44,77% ( ou 30 fdmes): 

0 Corti~o (46), Carnaval no Fogo, Carnaval Atlantida, As 7 Evas, 0 Bandido da Luz 

Vermelha, 0 Anjo Nasceu, 0 Donzelo, Dois Perdidos Numa Noite Suja, Navalha na 
Carne, A Casa Assissinada, Os Machoes, Ainda Agarro Esta Vizinha, Os Mansos, 0 

Amuleto de Ogum, A Rainha Diaba, 0 Casamento, A Lira do Delirio,Republica dos 
Assassinos, Eu Te Amo, Giselle, Rapazes da Cal~ada, Pixote, A Lei do Mais Fraco, Beijo 

na Boca, Rio Babilonia, Alem da Paixiio, Opera do Malandro, Anjos da Noite, Vera, Eu 

Sei que Eu Vou Te Amar. 
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Inexistente: 3,00 °/o (ou 2 fdmes): 

Amor Bandido, e Sargento Getulio. 

Cruzando as infonnayoes apontadas entre teor do discurso e utilizayao de tipos de 

gestualidade, chega-se a mn quadro conclusivo do pensamento do cinema brasileiro sobre o 

homossexualismo que aponta 3 tipos de Resultantes confonne exphca-se a seguir. 
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CARACTERISTICAS DAS RESULT ANTES APLICADAS AOS FILMES ANALISADOS, , 

SOBRE HOMOSSEXUALISMO, E A SUA PERCENT AGEM DE INCIDENCIA I 
I 

Observ~ao: no nome dado aResultante, composto por dois adjetivos, o primeiro incide sobrei 

o Discurso do filme a respeito do homossexualismo, e o segundo, sobre a Gestualidadel 
empregada na personagem. Logo a baixo, a percentagem encontrada para cada Resultante 

entre os 67 filmes analisados: 

RESULT ANTE 1- R1 

discurso 

PEJORATIVO 
ESTEREOTIP ADO 

RESULT ANTE 1 = Rl 

discurso 

PEJORATIVO 

NAO ESTEREOTIPADO 

RESULT ANTE 1 = Rl 

discurso 

PEJORATIVO 

AUSENTEIINEXISTENTE 

on de a personagem esta presente onde a personagem esta presente onde a personagem esta ausente 

0 gestual escrachado e discurso 0 gestual e contido e discurso 0 gestual ni!o existe e discurso 

pejorativo pejorativo pejorativo 

43,30% - 29 filmes 

I 
I 

17 ,900/o - 12 filmes 2,98% - 2 filmes 
l 

RESULT ANTE 2 = R2 

discurso 

NAO PEJORATIVO 

ESTEREOTIPADO 

RESULT ANTE 2= R2 

discurso 

NAO PEJORATIVO 

NAO ESTEREOTIPADO 

RESULT ANTE 2= R2 

discurso 

NAO PEJORATIVO 

AUSENTEIINEXISTENTE 

onde a pecrsonagem esta precsente onde a personagem esta presente onde a personagem esta ausente 

i 
I 

0 gestual escrachado e discurso 0 gestual e contido e discurso 0 gestual n!lo existe e discurso 

hmnanlstico hmnanlstico hmnanlstico I 

4,4 7% - 3 film\ls 

I RESULT ANTE 3 = R3 

discurso 

Dl)BIO 

ESTEREOTIP ADO 

On de a personagem esta. presente 

0 gestual e escrachado e discurso 

dubio 

*Nenhmn 

19,40% 13 filmes 

RESULT ANTE 3 = R3 

discurso 

DUJUO 

NAO ESTEREOTIPADO 

Onde a personagem esta presente 

*Nenhmn 

RESULT ANTE 3 = R3 

discurso 

DUBIO 

AUSENTEIINEXISTENTE 

onde a personagem esta ausente 

0 gestual e contido e discurso 0 gestual n!lo existe e discurso 

dubio dUbio 

11,95%- 8 filmes *Nenhmn 
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Destacmdo os 67 filmes vistos, num quadro geral, a incidencia dos tipos de Resultmtes 

e suas percentagens: 

R 1- Pejorativo I Estereotipado- 43,30%- 29 filmes. 

R 1- Pej orativo I Niio Estereotipado - 17,90% - 12 filmes. 

R 1- Pejorativo I Inexistente- 2,98%- 2 filmes. 

R 2- Niio Pejorativo I Estereotipado- 4,47%- 3 filmes. 

R 2- Niio Pejorativo I Niio Estereotipado- 19,40%-13 filmes 

R 2- Niio Pejorativo I Inexistente- Nenhum. 

R 3- Dubio I Estereotipado - Nenhum. 

R 3- Dubio I Niio Estereotipado - 11,95%- 8 filmes. 

R 3- Dubio I Inexistente- Nenhum. 

6.2 - A Formatac;:iio de urn Estereotipo. 

D os filmes vistos, (67 titulos), pode-se 1evmtar algwnas considerayoes sobre 

alglllnas marcas especificas encontradas neles tmto no discurso como na 

gestualidade. A maioria dos filmes, 62,68 %, apresenta lUll discurso pejorative sobre o 

homossexualismo e 43,30% o conjunto de discurso pejorativo e gestualidade estereotipada. 

Estes filmes qumdo nao condenam o comportamento da personagem, a utilizam como um 

clown, mn palhayo, ou a colocam como algo depravado, doente, criminoso, frequentador dos 

piores bas-fond. A dimensao intensa do uso pejorative da personagem chama a atenyao para 

diversos aspectos que formam lilU quadro sobre o a visao do cinema brasileiro sobre o 

homossexualismo. 

Como se pode observar nos capitulos anteriores, ate o final dos anos 50, as h:ist6rias 

dos f!lmes abordavam a personagem homossexual de maneira, ate certo ponto brincalhona, 

carnavalesca, utilizando-se do transformismo. Como em Augusto Anibal Quer Casar, de 

1923, ate o os anos 50 com as comedias da Atlantida, com Oscarito e Grande Otelo em filmes 

como Carnaval Atlantida e As 7 Evas. Neste periodo, dos poucos filmes encontrados sobre 

o ass1mto, raramente fugiam desta utilizayao, como os conotativos Poeira de Estrelas e Ai 

Vern os Cadetes! eo denotative 0 Cortic;:o, de Lu:iz de Barros. 
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Nos filmes da decada de 60, que somam apenas 12 titulos, come<;:amos a observar uma 

acentua<;:ao do uso da personagem eo inicio de uma tendencia de urn discurso pejorativo em 

rela<;:ao a elas, embora alguns procurassem a discussao do tema em termos diferentes, como 

0 Menino e o Vento, ou de maneira metaforica, como em Deus eo Diabo na Terra do Sol. 

Urn exemplo da tendencia de estereotipa<;:ao pode ser observado em Noite Vazia onde o 

que ocorre, no fato de homens assistir a duas mulheres fazendo amor, como numa rela<;:ao 

sexual lesbiana, e lUna inversao de valores. 0 intuito do filme nao e mostrar uma rela<;:ao 

lesbiana e sim excitar os machos, da cena e da plateia heterossexual, diante da mulher nua em 

duplo. 

Massimo Canevacci, entre muitos aspectos sugeridos no capitulo referente ao uso do 

corpo pelo cinema, nos fala da hierarquia do corpo em termos de constru<;:ao da imagem 1 
• 

Explicita-se a posi<;:ao sempre de inferioridade da mulher e de agressividade e superioridade 

do macho nas filmagens de cenas de rela<;:oes sexuais. Alem disso, o corpo da mulher sempre 

eo mais explorado, o mais mostrado. Ja o do homem e escondido e, quando em cenas mais 

explicitas sua genitalia ou nadegas aparecem, sao sempre mostradas de uma maneira que 

zomba de seu proprio sexo. Mas o ponto que mais nos interessa deste capitulo, e que tern a 

ver com o filme Noite Vazia e uma legiao de filmes que se utilizarao deste metodo nas 

decadas de 70 e 80, e quando 0 autor se refere as filmagens de cenas de lesbianismo; nao 

somente nos filmes pomograficos, mas nos eroticos em geral. Nestes, mulheres fazendo amor 

e endere<;:ado a plateia masculina que ve ali a mulher em duplo. Em vez de uma mulher nua, 

agora, duas. E a rela<;:ao que nesse momento sustenta o espectador heterossexual e a de que ele 

e o homem que esta faltando naquela cena, naquela cama, ou situa<;:ao. Esta rela<;:ao com o 

espectador nunca observa ou induz a possibilidade de amor entre duas mulheres. Nega o 

lesbianismo, que e assim mascarado e, portanto, suportado como comportamento desviante, 

ou seja, sacanagem, e nunca admitido como possibilidade de amor entre mulheres. 

0 proprio dirt<tor do filme, Walter Hugo Khouri, declarou numa reportagem2 que a 

presew;a da sequencia com relacionamento lesbico se deu apos uma de suas viagens a Paris, 

pois, "naquela epoca (come<;:o da decada de 60) havia uma enorme curiosidade por parte de 

homens em ver, em casas noturnas de Pigale, mulheres simulando atos homossexuais como 

excitante para homens". Dai, a existencia em N oite Vazia das cenas de relacionamento entre 

mulheres como objetivo somente de excitar, esquentar as emo<;:oes do ptlblico heterossexual. 

A partir dos anos 70, prosseguindo nos de 80, onde, dada a grande produ<;:ao 

cinematografica que aconteceu no Brasil, se concentra a grande massa dos filmes 

1 Cane:vacci, 1v1assimo, ~ 0 Cornportamento- Pervenidade polirnorfa na sal a de projtu;io: Eros e hierarquia dos 6rgHos 

corporais - in Antropologia do Cinema, Editora Brasiliense, 2a, edir;ao, p, 131-156, SP, 1990, TrJ:J.dur;B.o: Carlos Nelson 

Coutinho. 
2 Jomal de Brasilia, 24.6.95, Cademo Z, p.Z, 0 furor das lesNcas em NoirE Vapa, Maria Rosario Caetano. 
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catalogados, constata-se diversas fonnas de abordagem do tema e, principalmente nos er6ticos 

(pornochanchadas inclusive), a incidencia de teor pejorativo no tratamento da personagem 

onde, a presenc;a de urn travesti ou de urn homossexual tipo "bicha louca" ficou como 

obrigat6ria e patente. 

E importante observar que nao se pretende fechar nenhurn discurso sobre o que os 

filmes deveriam apresentar sobre o homossexualismo, e sim expor a representayao que eles 

dao desta realidade social. 

No caso relativo ao tratamento dado aos homos, notadamente o gestual, os c6digos 

utilizados pelos produtores tern mostrado uma tendencia de trabalhar sobre um modelo que 

representaria todo personagem deste genero. Neste modelo, alem de urn discurso altamente 

pejorativo, a tendencia de convergir para o seu aspecto gestual, caracteristicas dos gestos 

masculinos e femininos, facilmente extrapolados, exagerados, encaminhando o discurso nao 

para urna proposta sobre a dubiedade da personalidade da personagem, mas para urn 

estere6tipo: para o ridiculo da possibilidade de urn homem se comportar como mulher ou 

VlCe-versa. 

0 estere6tipo serve a sociedade emergente, onde o paradigma do mercado justifica que, 

qualquer meio justifica o tim, o objetivo, ou seja o de conseguir atraves do dinheiro urn status 

rapido. Assim, o estere6tipo serve como urn modelo no qual, falsamente, se possa 

imediatamente acreditar. Nao importa que ele seja temporariamente mentiroso; para a 

sociedade emergente o importante e o momento em que ela esta vendendo algo, ou somando 

algo, pouco se importanto com as consequencias deste ato mentiroso. 

Nao interessa quem vai ser prejudicado, ou cair em desgrac;a (a personagem Toninho 

em Amor Bandido, diz que a sua "filosofia de vida" se expressa na frase: "para eu me dar 

bern, alguem tern que se dar mal"), mas sim o fato de passar de urna posic;ao social para urna 

outra mais elevada atraves do dinheiro a qualquer prec;o. 

0 estere6tipo e, nos filmes brasileiros urn ponto de venda, urna "filosofia" que se 

aproveita dos preconceitos e tabus da heranc;a cultural arcaica, em que ate mesmo a sociedade 

emergente ja nao acredita, mas sabe que ainda esta em voga nos c6digos juridicos e ditos 

populares .Agentes altamente conservadores das tradic;oes populares, e por extensao, de 

dogmas e preconceitos que, no caso do homossexualismo, tem-se mostrado dificeis de 

quebrar. 

Estereotipando a personagem, o produtor fica claramente entre dois p6los. Urn deles se 

refere a preferencia de exacerbar o gestual da personagem gay/lesbica, o que lhe permite 

denotar, explicitar mais os c6digos reconhecidos pelo publico. A outra, seria urna dificuldade 

de metalinguagem: falar do Outro, sobre o Outro, ou com o Outro, que leva os produtores a 

adotar urna 6tica heterossex-ual para o comportamento do gay, utilizando para isto o caminho 

mais facil: o da caricatura, do estere6tipo. Assim sendo, padroniza a percepc;ao. 0 estere6tipo 
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serve como uma couraya de inviolabilidade que mascara, esconde e nao "descobre a 

personagem". Ela, e todo o discurso que a envolve, param no tempo e no espayo. 

Aplica-se ao caso a observaQao de Saussure3 sobre Lingua e Fala: da mesma forma que 
se fala sem dominar a lingua, a emissao de pensamentos atraves de uma produyao mental

criativa centrada num tiline, pode ocorrer sem que se domine inteiramente o objeto ou o 

asslmto focalizado; no nosso caso, o homossexualismo. Da mesma forma que se pode 

encontrar pessoas falando e/ou fazendo filines sem dominar inteiramente o campo e a tecnica 

cinematograticos. 

Percebe-se, entretanto que alguns filines deram ao tema um tratamento mais 

provocativo, humanistico, em direvao a uma Vlsao mais contemporanea, como Leila 

Diniz, embora a maioria tenha deixando marcas frequentes na composiyao deste estere6tipo. 

Marcas do cinema brasileiro que explicita um contexto social, no qual, insere o homossexual e 

que podem ser destacadas, enumeradas e distribuidas em aspectos comportamentais que 

seriam: o politico, o social, o cultural, o profissional e o de motivayao interna, ou seja, o 

emocional. 

Nos aspectos politicos, sociais e culturais destacam-se as seguintes caracteristicas nos 

filines: 

1. Por excelencia: na maioria dos filines, a personagem homo e alienada da realidade 

politico-social, tern pouca instru9ao, usam linguajar xulo, e s6 se preocupam com sexo. 

2. 0 homossexualismo e usado temporariamente como recurso de escalada social ou 

reparo financeiro momentaneo, sobretudo pelos jovens. ( Em : Estranho Triangulo; A 

Morte Transparente; Ariella; e claramente descrito nas sinopses de Andre a Cara e a 

Coragem; eNos Embalos de Ipanema). 

3. A classe social de onde surgem e on de trafegam sao praticamente todas - classe media 

alta (Estranho Triangulo); pobre (Pixote ; Vera; Amor Bandido); classe media (0 

Casamento, e outros); e emergente (A Estrela Sobe; A Morte Transparente, Os Machoes e 

outros). 

4. Geralmente os travestis eo tipo "bicha louca', sao suburbanos e moram em locais de 

baixa reputaQao, como predios cabeya-de-porco, quartos de pensao, ou em prostl'bulos (Beijo 

na Boca; Amor Bandido, 0 Amuleto de Ogum; e claramente descrita nas sinopses de Noite 

sem Homem; Tudo Acontece em Copacabana, e outros). 

5. 0 homossexualismo e utilizado em muitos filines como uma pratica anormal, de tara, 

exibicionismo de "pseudo relayoes lesbianas" para deleite da plateia masculina, ou meramente 

3 Coelho, Netto, J Teixeira· Semi6tica, lnformac~o e Comunicac~o, p.l8-22 ·Ed. Perspectiva, 1983. 

133 



como uma "eJ<:periencia" nova sexual- de sacanagem (0 Espelho de Carne, Noite Vazia, Rio 

Babilonia, Giselle). 

6. As personagens travestis em alguns filmes repetem a mesma fala: sonham ou vao 
fazer show em Paris (em: Alem da Paixao, Beijo na Boca). 

Este quadro se completa com a exposi"'ao das marcas mais frequentes dos aspectos 

profissionais e emocionais (de motiv~ao intema) onde o destaque e para a repetiyao de 

modos de gestualidade, que geralmente compoem, pode-se dizer, um gay clown, um homo 

palh~o, onde o apelo ao riso e mais constante. Raziio maior de sua ado"'ao como modelo 

padrao, um modelo preponderante de personagem homossexual, que seni adotado em 

diversos meios de manifest~ao artisticas no Brasil, como no radio, no teatro e na televisao em 

seus programas humoristicos e algumas novelas. 4 Estas marcas sao: 

1- Os homos tem profiss5es variadas, mas a maioria tem um sub emprego, lavadeira, 

faxineiro, desocupados; ou sao apresentados como presidianos ou marginais perigosos (0 

Corti~;o, Navalha na Carne, Giselle, 0 Beijo da Mulher Aranha, A Rainha Diaba e 

outros); e no caso dos travestis, uma marca por excelencia, todos sao prostitutos e fazem 

shows em boites de baixa categoria (Eu Te Amo, Amor Bandido, Beijo na Boca, Eu Sci que 

Vou Te Amar, Anjos da Noite, Republica dos Assassinos, Rio Babilonia, Opera do 
Malandro ), que seria, entao, o Unico lugar onde podem existir como tal. 

2. As personagens homo, geralmente travesti, se referem a si mesmos usando o 

pronome feminino. (Opera do Malandro, A Rainha Diaba, e muitos outros). 

3. Todas falam com voz de falsete, na maioria dos filmes, como todos acima citados. 

4. As personagens homo andam como manequim na passarela ou irnitam desftle de 

miss, em: 0 Casamento, Opera do Malandro, Os Machoes, e outros. 

5. Todas usam as moos nos quadris e sao rebolativas quando atuam em grande parte 

dos filmes, como todos acima citados. 

6. Todas as personagens homossexuais sao trai"'oieras ou falsas em: A Rainha Diaba, 

0 Casamento, Ainda Agarro Essa Vizinha, 

7. Sao pessoas perigosas e indutoras a perversao (A Rainha Diaba, A Lira do Delirio, 

Rio Babilonia, Rapazes da Cal~;ada, Republica dos Assassinos, etc.). 

8. Todas usam roupas apertadas ou espalhafatosas, perucas, brincos, maquiagem 

carregada, cilios postiyos, em: A Casa Assassinada,A Rainha Diaba, 0 Casamento, Ainda 

4 As repetidas encena96es do sucesso mundial no teatro de "A Gaiola das Loucas" e divers as peqas nacionais do g~nero com€dia; 
os rep6rteres de algumas emissoras cariocas que imitam exageradamente a voz do costureiro Clodovil; e na te!evisao, as divers as 

personagens criadas por JO Soares como Norminha, Capit:!o Gay; o Seu Peru, da "-escolinha do Professor Raimundo''; ou ainda a 
personagem tipo "bicha-louca-espalhafatosa" criada pelo ator Jorge Lafond levada ao teatro e a televisao num programa de 

quadros hurnot"isticos. 
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Agarro Esta Vizinha, Beijo na Boca, Opera do Malandro, A Republica dos Assassinos, e 

outros. 

9. As personagens homos sao resetVadas, notadamente nas comedias, as piadas mais 

picantes; sustos escandalosos e meias voltas afetadas em diversas situayoes; gritinhos; e gestual 

espalhafatoso. Tudo em fun((ao do riso da plateia, dando-lhe o aspecto de um palhayo. (Carlos 

Leite, por excelencia, em Ainda Agarro Esta Vizinha). 

10. Em quase todos os filmes, outra marca por excelencia: os homossexuais pagam para 

ter parceiro sexual. Em dinheiro, explicitamente em cena, ou atraves de mordomias, casa, 

apartamento, carro. (A Rainha Diaba, Estranho Triangulo, Amor Bandido, A Estrela 

Sobe, Anjos da Noite, Alem da Paixao e outros). 
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PARTE7 

CONCLUSAO 

0 RETRATO SOCIAL DO HOMOSSEXUAL NO CINEMA BRASILEIRO 

"Partindo da tese de que houve uma predsa era hist6rica, caracterizada pela articula~3o entre visoes do 
rnlllldo cristils-patriarcais e produ~ao de rnercadorias, que legitirnaria os cornportarnentos "fernininos" de 
passividade como se foss em proprios apenas da mulher ( e, enquanto tais, julgados negativarnente), o 
cinema atua seja com base bissexual, seja com base na ideologia patriarcal dos espectadores. 0 resultado e 
que esses Ultirnos - nao importa a que sexo perten~arn - sao ferninilizados na acep~ao crista-burguesa do 
termo, o que significa que sao artificialmente solicitadas as latencias homossexuais tanto do homem como 
da mulher, fllzendo-lhes sofrer com ang1lstias e terror a perda da propria identidade sexual." Massimo 
Canevacci, Antropologia do Cinema, p.l3 5. 

D exposto, conclui-se que o retrato social do homosse.A-ual feito pelo cmema 

brasileiro e, no m.inimo, drastico. Pois, dos filmes analisados, poucos se 

preocuparan1 em dar um tratan1ento humanistico ou viraJll o homossexual como um ser que 

tem direito de escolha sexual. 

Resumindo, as qualidades atribuidas as personagens homossexuais nos filmes 

brasileiros analisados, o retrato social do homossexual, em forma condensada, seria a de um 

sujeito alienado politicaJllente; existente em todas as classes sociais, com preponderancia na 

classe media baixa, onde, geralmente, tem um sub-empre.go; de comportamento agressivo e 

que usa, frequentemente, um gestual feminino exarcebado, o que se estende ao gosto pelo 

vestufuio; e que, nos relacionamentos interpessoais, mostra tendencia a solidao e e incapaz de 

uma rel~ao monogfulrica pois utiliza-se de varios parceiros, geralmente pagos, para ter 

companhia. 

E um modelo cruel. Mas e a visao que se depreende e que, especularmente, existe sobre 

o assunto. Esta expressa nos filmes brasileiros que podem ser vistos e comparada com o 

cotidiano da sociedade brasileira. 

0 presente trabalho se encerra homenageando a minoria de filmes que, pelo menos, 

apresentaram a questao da homossexualidade e da dubiedade de sentimentos, de 

uma forma mais contemporanea e que representam tuna janela que se abre e pela qual mn 

pensaJllento mais abrangente sobre estas questi5es pode entrar . 

. Um heterossexual, criado dentro das nonnas estabelecidas de procedimento de 

parceiros de sexos diferentes, dificilmente se interessa por tal tipo de assunto ou foge dele. 

Primeiro por nao tocar a sua libido e, segundo, por temor de ser envolvido, por diversas 

razoes, em situ~oes novas. Dai o uso do estere6tipo pejorativo, que e um modelo pronto, 
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risivel e do qual nao ha muito o que se pensar, ser urn modelo que fecha as perspectivas de 

reflexao, de debate. 

Alguns filmes, sobre os quais ja tecemos consideral(oes durante nosso trabalho, 

oferecem esta perspectiva nova de discussao e comunical(1io entre pessoas. Se mostram como 

urna janela aberta para as discussoes sobre a questao do homossexualismo de urna maneira 

mais proxima da realidade. Com ideias e imagens que fogem dos tipos bufoes estereotipados e 

tocam em circunstfulcias do dia-a-dia da realidade social dos homos que, raramente chegam 

ou sao apresentadas as grandes plateias. Imagens como as de Leila Diniz, que, por excelencia, 

coloca a possibilidade de re~ao plena de urn ser homossexual; a revolta contra a opressao 

dos parceiros tristes, Nina e Tim6teo, de A Casa Assassinada, e Molina e Valentin, de 0 

Beijo da Mulher Aranha; a maneira suave-debochada como a personagem de Betty Faria 

reage as acus~oes de ser lesbica, pelo fato de se mostrar uma mulher determinada e 

independente, em Anjos do Arrabalde; a suavidade estetica das imagens de Asa Branca, urn 

Sonho Brasileiro; a sensibilidade dos dialogos entre o velho homossexual e a adolescente que 

desperta para a vida em A Menina do Lado; a verdade crua da juventude pobre e homo 

mostrada em Vera e em Pixote, a Lei do Mais Fraco; a maneira como a dubiedade e 
discutida em Ao Sui do Meu Corpo; e a beleza e a poesia de 0 Menino eo Vento. 

Filmes brasileiros que possuem elementos, por vezes, ate iconoclastas, 

desmistificadores de preconceitos e tabus universais dirigidos as relal(oes homoer6ticas e dos 

quais expressam desejo de se libertar. 

Antonio do Nascimento Moreno. 
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