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A “experiência precoce da punição”: 
justiça juvenil, adolescentes em conflito  
com a lei e instituições de internamento

The “precocious experience of punishment”: juvenile justice,  
teenagers in conflict with the law and internment institutions

Marcos César Alvareza, Luiz Cláudio Lourençob e Juliana Tonchec

No Brasil, ainda na atualidade, o destino social de crianças e de jovens pobres 
oscila entre as dimensões da proteção e dos direitos, por um lado, e da punição e 
do controle social, por outro. Durante grande parte do século XX, as legislações 
voltadas para os assim chamados menores equacionaram as respostas institucio-
nais em torno da alternativa entre “trabalho precoce” ou “criminalidade precoce” 
(AlvArez, 1989). O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, lei n° 8.069/90) 
EXVFRX�URPSHU�FRP�HVVH�WUDWDPHQWR�³PHQRULVWD´�GD�TXHVWmR��DR�D¿UPDU�VREUHWXGR�
os direitos de crianças e adolescentes e buscar a efetiva inclusão no âmbito da 
cidadania. Mas a mudança da legislação não implicou necessariamente numa total 
ruptura com as práticas precedentes, com as formas de rotulação e de estigmati-
zação dirigidas a crianças e adolescentes, a maioria negros e pardos, geralmente 
moradores de bairros periféricos dos grandes centros metropolitanos do país.

Este dossiê da Plural, revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
da Universidade de São Paulo, apresenta discussões que justamente aprofundam 
aspectos daquilo que Sérgio Adorno caracterizou como “a experiência precoce da 
punição” (Adorno���������$�SURSRVWD�FRQVLVWLX�HP�DFROKHU�UHÀH[}HV�H�SHVTXLVDV�
acerca das características da Justiça Juvenil no Brasil, das mudanças legais e insti-
tucionais e das práticas e dos discursos que conformam as dimensões coletivas 
dessa experiência no país.

No debate local, Tobias Barreto foi um pioneiro desta discussão, com seu 
livro Menores e Loucos, cuja primeira edição é de 1884 (BArreto, 1926), e no 
qual discute a questão da legislação criminal da época referente ao “menor”. Nas 

a Formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre, doutor e livre-docente 
pela mesma instituição. Professor do Departamento de Sociologia da USP e pesquisador do 
Núcleo de Estudos da Violência, NEV/USP.

b Professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da Universidade Federal da Bahia.

c Formada em Ciências Sociais pela UFSCar, mestre (UFScar) e doutora (USP) em Sociologia. 
Atualmente é pós-doutoranda do Departamento de Sociologia da USP.
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décadas seguintes, será sobretudo no âmbito do Direito que tal tema será debatido. 
Apenas a partir da segunda metade do século XX é que pesquisas como a reali-
zada pelo CEBRAP, e que resultou no livro A criança, o adolescente e a cidade 
(CEBRAP, 1972), FRPHoDUDP�D�GHVORFDU�R�TXH�¿FDUD�DQWHULRUPHQWH� FRQKHFLGR�
como “o problema do menor” de um ponto de vista estritamente jurídico para uma 
discussão sociológica que levasse em conta os mecanismos sociais de marginali-
]DomR�H�GH�HVWLJPDWL]DomR�TXH�DFDEDYDP�SRU�FRQVWUXLU�HVVD�SUySULD�¿JXUD�VRFLDO�

'HVGH�HQWmR��D�ELEOLRJUD¿D�FUtWLFD�VREUH�R�WHPD�WHP�FUHVFLGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH��
envolvendo áreas como o Serviço Social, a Psicologia e as demais Ciências Sociais 
e explorando múltiplas direções de investigação, que o presente dossiê buscou 
em parte contemplar. Tanto em âmbito internacional quanto local, a questão da 
constituição, das características e do papel da assim chamada Justiça Juvenil tem 
sido investigada, sobretudo em termos da tensão entre os ideais de recuperar e de 
punir, mais expressiva neste tipo de justiça. Tal questão é discutida na entrevista 
que compõe o dossiê, intitulada A teoria da “Racionalidade Penal Moderna” e os 
GHVD¿RV�GD�-XVWLoD�-XYHQLO, realizada com o professor Álvaro Pires, que foi entre-
vistado por Bruna Gisi, Juliana Tonche, Marcos César Alvarez e Thiago Oliveira.

Pires é professor do Departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa, 
Canadá, onde, além de lecionar há mais de trinta anos, possui também uma Cátedra 
de Pesquisas em Tradições Jurídicas e Racionalidade Penal, subvencionada pelo 
governo canadense. Com uma vasta produção, que se situa na intersecção entre a 
Sociologia, a Criminologia e o Direito, e tendo formado, neste período, inúmeros 
pesquisadores e docentes, o professor Pires é referência para todos aqueles que se 
dedicam a tentar compreender as modernas formas de punição. Em suas palavras, 
diz que faz uma Sociologia do Direito criminal com o Direito criminal, em oposição 
a uma Sociologia do Direito Criminal sem o Direito.

Na entrevista apresentada neste dossiê, ele discorre sobre sua trajetória 
SUR¿VVLRQDO��GHVWDFDQGR�DXWRUHV�FXMDV�LQÀXrQFLDV�IRUDP�GHFLVLYDV�SDUD�R�GHVHQ-
volvimento de sua agenda de pesquisas, além de contar como foi seu encontro 
SHVVRDO�FRP�R�¿OyVRIR�0LFKHO�)RXFDXOW��(OH�LJXDOPHQWH�GHVHQYROYH�DTXHOD�TXH�p�
talvez sua mais conhecida contribuição para este campo de estudos, a chamada 
teoria da Racionalidade Penal Moderna, e, a partir dela, tece uma série de consi-
GHUDo}HV�VREUH�RV�GHVD¿RV�TXH�HQYROYHP�D�SURGXomR�GH�XP�GLUHLWR�YROWDGR�SDUD�
a infância e a juventude.

Os artigos aprovados neste dossiê viabilizam um diagnóstico multifacetado 
que faz jus à complexidade do problema em questão, quer explorando, em pers-
pectiva histórica, a emergência e reprodução das leis, instituições e práticas nesse 
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âmbito, quer os desdobramentos posteriores ao ECA, como a execução e os efeitos 
das medidas de internação e protetivas.

Diversas pesquisas no Brasil se voltaram para a história da justiça juvenil 
e das políticas na área no país e seus efeitos múltiplos, inclusive em termos de 
assujeitamento de crianças e de adolescentes considerados “abandonados”, e que 
tiveram suas vidas capturadas por práticas e instituições voltadas ao controle dos 

“menores” (PAssetti, 1982; AlvArez, 1989; rizzini, 2004, entre outros). O primeiro 
artigo do dossiê, intitulado Menoridade e periculosidade: intersecções e assujei-
tamentos, de Alessandra Teixeira e Fernanda Emy Matsuda, retoma esta linha 
de investigação de forma inovadora. Baseado em pesquisa documental, o artigo 
discute o entrecruzamento entre as categorias “menoridade” e “periculosidade” 
entre os anos 1920 e 1950 no estado de São Paulo. Mostra como os discursos 
médico-legal e criminológico da época, a partir destas categorias, possibilitaram 
o efetivo ingresso da menoridade num projeto de controle policial e institucional 
mais amplo, violento e assujeitador, empurrando paulatinamente o “menor aban-
donado” para o destino da delinquência. O artigo, assim, segue os desdobramentos 
legais e institucionais posteriores à década de 1920, ao analisar o Código Penal 
de 1940, os Relatórios Policiais referentes às décadas de 1930 e 1940, a criação 
do Serviço de Abrigo e Triagem (SAT), subordinado ao Juizado de Menores, em 
1953, e o Recolhimento Provisório de Menores (RPM) e o Centro de Observação 
Feminina (COF), no ano seguinte.

&RPR�D¿UPDGR�DQWHULRUPHQWH��R�(&$�EXVFRX�URPSHU�FRP�HVVDV�IRUPDV�DQWH-
riores de assujeitamento que encontravam suporte tanto na legislação quanto nos 
saberes e práticas institucionais. O Estatuto, no entanto, estabeleceu as medidas 
socioeducativas de internação para adolescentes autores de atos infracionais, o 
que aponta novamente para um duplo caráter no tratamento do problema: por um 
lado, pedagógico, por outro, ainda punitivo, já que a possibilidade de internação 
permanece colocada (PAulA, 2011). Pesquisas recentes têm se voltado para o estudo 
desta tensão no âmbito da execução da medida socioeducativa de internação, para 
o modo como a internação é representada e praticada no cotidiano institucional. 
O artigo seguinte do dossiê, de Bruna Gisi de Almeida, A produção do fato da 
transformação do adolescente: uma análise dos relatórios utilizados na execução 
GD�PHGLGD�VRFLRHGXFDWLYD�GH�LQWHUQDomR, segue por essa trilha.

Em pesquisa realizada com as instituições responsáveis pela execução da 
PHGLGD�GH�LQWHUQDomR�HP�6mR�3DXOR��D�DXWRUD�REVHUYD�XPD�TXHVWmR�HVSHFt¿FD��R�
processo de construção da decisão sobre o tempo de duração da internação de 
adolescentes, autores de atos infracionais, a partir dos relatórios produzidos pelas 
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equipes técnicas nas unidades de internação para adolescentes, documentos que 
justamente fundamentam tal decisão judicial sobre a liberação do adolescente. O 
acesso a esse material documental foi possível a partir de consulta ao acervo insti-
tucional da Fundação CASA que, no estado de São Paulo, arquiva os prontuários de 
todos os adolescentes que passaram por medida de internação. Em termos teóricos 
e metodológicos, o trabalho é instigante ao analisar os documentos a partir de 
uma abordagem particular – da etnometodologia – que aborda os relatórios das 
unidades de internação tendo em vista o contexto prático de sua elaboração no 
interior das atividades rotineiras dessas organizações voltadas aos adolescentes. 
Deste modo, não se ignora o trabalho interpretativo dos atores responsáveis pela 
produção dessa documentação e o uso de categorias e de teorias de “senso comum” 
que buscam produzir relatos coerentes dos acontecimentos. O resultado da inves-
tigação reforça o papel central que os relatórios adquirem no processo de execução 
da medida, tendo em vista a indeterminação do tempo de duração da internação e 
o pressuposto de que são as alterações no indivíduo que fundamentam a decisão 
sobre o encerramento ou não da medida.

Igualmente voltado para o estudo da execução da medida socioeducativa 
de internação e para os agentes socioeducativos, o trabalho intitulado 1R�¿R�GD�
QDYDOKD��HIHLWRV�GD�PDVFXOLQLGDGH�H�YLULOLGDGH�QR�WUDEDOKR�GH�DJHQWHV�VRFLRHGXFD-
WLYRV, com autoria de Juliana Vinuto, Leandro de Oliveira Abreo e Hebe Signorini 
Gonçalves, discute a pouca explorada questão da masculinidade e da virilidade no 
cotidiano do trabalho desses agentes. A pesquisa desloca o foco dos adolescentes 
HP�FXPSULPHQWR�GH�PHGLGD�VRFLRHGXFDWLYD�HP�IDYRU�GRV�SUR¿VVLRQDLV�TXH�DWXDP�
nesse processo, muitas vezes lembrados apenas quando existem denúncias de 
agressões ou violações de direitos, e igualmente para o trabalho diário realizado 
nas instituições, permeado por tensões decorrentes da dupla exigência de educar e 
ao mesmo tempo conter os indivíduos em estabelecimentos ainda de tradição disci-
SOLQDU��$�SHVTXLVD�HPStULFD�TXH�VXVWHQWD�D�UHÀH[mR�IRL�UHDOL]DGD�HVSHFL¿FDPHQWH�
com agentes socioeducativos do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 
(DEGASE), órgão que executa as medidas socioeducativas de semiliberdade e 
internação no estado do Rio de Janeiro, tendo por material as narrativas dos 
próprios agentes acerca de seu cotidiano. Os resultados alcançados apontam que 
a questão da virilidade, hegemônica na sociedade mais ampla, transmuta-se em 
ferramenta de sobrevivência em unidades socioeducativas de internação, locais 
GH�SHUPDQHQWH�WHQVmR�H�FRQÀLWR��(QWUHWDQWR��DR�DGRWDU�SRVWXUDV�YLULV�SRU�ORQJRV�
períodos, os agentes acabam correndo o risco de insensibilização e banalização 
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em relação à violência no interior da instituição, bem como desacreditando os 
movimentos em termos de adesão aos valores da socioeducação.

O texto 6H[XDOLGDGH��XP�GLUHLWR��VHFXQGiULR�"�$WUDYHVVDPHQWRV�HQWUH�VH[XD-
lidade, socioeducação e punição, escrito por Luisa Bertrami D’Angelo e Jimena de 
Garay Hernández, por sua vez, explora uma temática difícil e ainda controversa: 
o direito ao exercício da sexualidade em unidades de internação. A pesquisa foi 
realizada por uma equipe multidisciplinar no estado do Rio de Janeiro e abrangeu 
duas unidades masculinas e uma feminina, tendo se estendido de março de 2015 
a outubro de 2016. A investigação indica que as regras existentes nas unidades 
mostram que a permissão para o exercício da sexualidade pode ser explorada de 
forma ambígua pelas instituições, tanto em termos de recompensa quanto de 
privação, e ainda esbarra em limitações estruturais e materiais. As autoras ainda 
salientam que a sexualidade pode aparecer na fala de socioeducadores como uma 
forma de “punição secundária” e até mesmo “moeda de troca” diante das condutas 
dos jovens.

Em 6RFLDOL]DomR� OHJDO�GH� FULDQoDV� H�DGROHVFHQWHV�� UHYLVmR�GD� OLWHUDWXUD�
H�GHVD¿RV�GH�SHVTXLVD��escrito por Herbert Rodrigues, Aline Morais Mizutani 
Gomes, Renan Theodoro de Oliveira, Débora Piccirillo e Rafael Cardoso de Brito, 
os autores abordam um tema ainda pouco explorado na Sociologia brasileira, 
que é a chamada VRFLDOL]DomR�OHJDO. A socialização legal nada mais seria do que 
o processo pelo qual os indivíduos formam noções sobre as leis, as autoridades e 
as instituições legais. Ao partir do pressuposto de que a socialização legal poderia 
VHU�FRPSUHHQGLGD�FRPR�XP�FDPSR�HVSHFt¿FR�GH�LQYHVWLJDomR��R�DUWLJR�ID]�XPD�
revisão da literatura no tema, sobretudo internacional, que se divide entre abor-
dagens tradicionais (cognitivismo e aprendizagem social) e estudos mais recentes, 
centrados em análises sobre a legitimidade e a teoria da justiça procedimental. 
Estudos deste último tipo podem ser especialmente interessantes para aqueles 
que investigam a abordagem policial no Brasil e os seus vieses, já que os autores 
LGHQWL¿FDP��HP�VXD� UHYLVmR�ELEOLRJUi¿FD��DOJXPDV�SHVTXLVDV�TXH� WUDEDOKDUDP�
questões semelhantes no contexto norte-americano, a partir de critérios diferentes 
daqueles que vêm sendo normalmente utilizados por pesquisadores aqui. Além 
disso, com o intuito de contribuir para um avanço dessa agenda de pesquisas 
HP�QRVVR�SDtV��VmR�LQGLFDGRV�DOJXQV�GHVD¿RV�TXH�VH�FRORFDP�SDUD�DTXHOHV�TXH�
SRVVDP�YLU�D�VH�LQWHUHVVDU�SHOR�WHPD��DOpP�GH�HYHQWXDLV�GHVD¿RV�PHWRGROyJLFRV��
WDOYH]�R�SULQFLSDO��LGHQWL¿FDGR�SHORV�DXWRUHV��VHMD�R�GH�LQYHVWLJDU�FRPR�FULDQoDV�
e adolescentes desenvolvem compreensões sobre as leis e as autoridades em uma 
sociedade marcada por profundas desigualdades socioeconômicas.
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O dossiê apresenta também um conjunto expressivo de resenhas, tanto de 
trabalhos produzidos no Brasil, quanto de livros editados no exterior.

A primeira resenha, intitulada (VWXGRV�KLVWyULFRV�VREUH�D�JHVWmR�GD�PHQRUL-
dade, escrita por Fernando Salla, aborda as obras de Adriana de Resende Vianna, 
2�PDO�TXH�VH�DGYLQKD��SROtFLD�H�PHQRULGDGH�QR�5LR�GH�-DQHLUR����������� (1999), 
e Elaine Marina Bueno Bernal, $UTXLYRV�GR�$EDQGRQR��H[SHULrQFLDV�GH�FULDQoDV�H�
DGROHVFHQWHV�LQWHUQDGRV�HP�LQVWLWXLo}HV�GR�6HUYLoR�6RFLDO�GH�0HQRUHV�GH�6mR�3DXOR��
����������(2004). Salla traça importantes comparações entre os dois trabalhos, 
indicando pontos de contato e divergências entre eles, ao mesmo tempo em que 
deixa clara a relevância destas obras para a área de estudos que se centra sobre 
RV�DGROHVFHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL��VH��HP�FRPXP��DPERV�UHIRUoDP�D�LPSRU-
tância da pesquisa histórica no tema, por outro lado, cada um dos dois trabalhos 
XWLOL]D�UHIHUHQFLDLV�WHyULFRV�GLVWLQWRV��)RXFDXOW�H�*R̆PDQ��H�WUDWDP�GH�FRQWH[WRV�
diversos. O primeiro livro analisa documentos policiais referente às duas primeiras 
décadas do século XX, no Rio de Janeiro, enquanto o segundo aborda o contexto 
GH�6mR�3DXOR��D�SDUWLU�GRV�DQRV�GH�������WHQGR�VH�GHEUXoDGR�HVSHFL¿FDPHQWH�VREUH�
prontuários de jovens institucionalizados.

Especialmente do trabalho de Adriana Vianna surge uma importante desco-
berta que foi o fato de que procedimentos policiais já mobilizavam a categoria 
menor antes que ela fosse institucionalmente cristalizada pelo código de 1927. 
Assim, as práticas policiais em voga naquele período não só foram decisivas para 
a conformação de um campo semântico que foi incorporado pelo antigo Código de 
Menores (especialmente a própria categoria menor) como essa corporação também 
decidia, segundo avaliações produzidas por seus membros, muitos dos destinos 
desses jovens: alguns eram, inclusive, enviados para residências familiares para a 
realização de serviços domésticos. Cabe destacar que várias dessas casas eram de 
policiais, o que embaralhava ainda mais as fronteiras entre as esferas do público e 
do privado naquele período. Eliane Bernal também aborda esta questão, mas seu 
foco residiu mais em realizar uma análise que conseguisse ao máximo captar as 
experiências vividas por estes jovens, nesses espaços institucionalizados, a partir 
da perspectiva dos próprios adolescentes.

eGXTXHU�VRXV�FRQWUDLQWH��XQH�VRFLRORJLH�GH�OD�MXVWLFH�GHV�PLQHXUV (2016), de 
Nicolas Sallée, é a obra resenhada por Veridiana Domingos Cordeiro. O contexto a 
que se refere o livro é a França do século XX e início do XXI, tratando-se, sobretudo, 
GH�XPD�DQiOLVH�GR�VLVWHPD�GH�MXVWLoD�YROWDGR�SDUD�DGROHVFHQWHV�HP�FRQÀLWRV�FRP�D�
OHL�QDTXHOH�SDtV��RX��PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH��GDV�GLVSXWDV�QR�FDPSR�TXH�VH�IRUPRX�
em torno desses jovens tutelados pelo Estado. O principal foco, nesse caso, é a 
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3URWHFWLRQ�-XGLFLDULH�GH�OD�-HXQHVVH (PJJ) francesa e o papel dos educadores nesse 
sistema. De acordo com a autora da resenha, uma das principais constatações do 
autor do livro é que, a partir da década de 1990, ganharam força discursos com 
PDLRU�DSHOR�SXQLWLYR��TXH� WHULDP�UHVXOWDGR�� LQFOXVLYH��HP�XPD�PRGL¿FDomR�QD�
SDLVDJHP�LQVWLWXFLRQDO�GR�VLVWHPD�HP�WHUPRV�GRV�SUR¿VVLRQDLV�DWXDQWHV�QDTXHOHV�
espaços. Assim, a ideia de UHVSRQVDELOL]DomR�SHQDO�vai ganhando força, contando 
ainda com a criação de mais centros de educação “fechados” e de prisões para 
adolescentes. Interessante observar que os debates teriam chegado até mesmo a 
cooptar a ideia de justiça restaurativa,1 que, avessa a qualquer tipo de defesa da 
punição, como originalmente concebida pelo direito penal, jamais poderia servir 
para legitimar um movimento de recrudescimento penal, como pretenderam 
nesse caso.

A terceira resenha do dossiê, De imorais a superpredadoras: a criminalização 
das meninas nos Estados Unidos, discute o livro de Chesney-Lind e Shelden, inti-
tulado *LUOV��'HOLQTXHQF\�DQG�-XYHQLOH�-XVWLFH (2014). A autora da resenha, Natália 
%LWWHQFRXUW�2WWR��LQLFLD�VHX�WH[WR�GHVWDFDQGR�FRPR�p�SRVVtYHO�D¿UPDU�TXH�FRP�HVVD�
publicação os autores ajudaram a dar maior visibilidade para um problema que era 
pouco discutido na época; originalmente publicado nos Estado Unidos em 1992, 
a partir deste momento mais pesquisas se voltaram para as meninas criminali-
zadas e o livro recebeu mais quatro reedições. Em seu vigésimo aniversário, em 
2014, ele foi relançado por outra editora e é esta a publicação que foi resenhada 
QHVWH�GRVVLr��$OpP�GLVVR��p�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�R�DXPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�GH�
detenções de adolescentes do sexo feminino nos EUA (se comparado com jovens 
do sexo masculino) também ajudou a que este passasse a ser um tema para novas 
pesquisas e alvo de debates públicos, recebendo a atenção da mídia e dos formu-
ladores de políticas públicas.

Das ofensas de status da década de 1970, passando pela KLSyWHVH�GD�PDVFX-
linação, que foi uma explicação corrente na década de 1980, até a inclusão de 
fatores de caráter mais socioeconômico na década de 1990, que acarretou na ideia 
de superpredadoras, Chesney-Lind e Shelden tiveram como objetivo investigar 
D�HVSHFL¿FLGDGH�GD�H[SHULrQFLD�GDV�PHQLQDV�TXH�FDHP�QDV�PDOKDV�GR�VLVWHPD�
de justiça. Embora o contexto de que tratem seja o dos Estados Unidos, a autora 
da resenha estabelece paralelos com nosso país, mostrando o quanto pesquisas 
nacionais sugerem mais similitudes do que diferenças em relação ao primeiro: 

1 Para um aprofundamento do tema da Justiça Restaurativa, que é um modelo alternativo de ad-
PLQLVWUDomR�GH�FRQÀLWRV�TXH�WHP�VLGR�DSOLFDGR�HP�YiULRV�SDtVHV��SUHIHQFLDOPHQWH�SDUD�DWHQGHU�
casos envolvendo crianças e adolescentes, ver Tonche (2015).
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são camadas e mais camadas de moralidades que se sobrepõem pela questão de 
gênero que atravessa o tema da punição entre crianças e adolescentes, além da 
vigilância sobre o corpo e sobre a sexualidade deste público alvo em particular. 
Além disso, outra importante constatação dos autores do livro é que embora as 
categorias criminais possam se alterar com o tempo (passou-se, por exemplo, de 
um foco nas moralidades para as violências físicas) elas não são desinstitucionali-
]DGDV��PDV��GH�IRUPD�GLIHUHQWH��VmR�UHFODVVL¿FDGDV�FRPR�FULPHV�SHODV�DXWRULGDGHV�
judiciais, resultando em novas formas de controle. Um exemplo importante nesse 
VHQWLGR�VmR�RV�FRQÀLWRV�HVFRODUHV�TXH�SDVVDP�D�VHU�MXGLFLDOL]DGRV��EULJDV��RIHQVDV��
ameaças ou lesões corporais, de forma geral, não são mais toleradas como antes 
H�SDVVDP�D�VHU�DOYRV�GH�LQWHUYHQomR�HVWDWDO��R�PHVPR�DFRQWHFHQGR�FRP�FRQÀLWRV�
familiares), tudo isto sugeriria que são as mudanças no comportamento das insti-
WXLo}HV�SROLFLDV�H�MXGLFLDLV��H�QmR�QR�FRPSRUWDPHQWR�GDV�MRYHQV��DV�UHVSRQViYHLV�
SHODV�WUDQVIRUPDo}HV�QDV�HVWDWtVWLFDV.

A quarta e última resenha deste dossiê, Criminalização, racialização e pato-
ORJL]DomR��DV�RULJHQV�GR�VLVWHPD�GH� MXVWLoD� MXYHQLO�GD�&DOLIyUQLD��de Eduardo 
Gutierrez Cornelius, debate a obra 6WDWHV�RI�'HOLQTXHQF\��5DFH�DQG�6FLHQFH�LQ�WKH�
0DNLQJ�RI�&DOLIRUQLD¶V�-XYHQLOH�-XVWLFH�6\VWHP�(2012), de Chávez-Garcia. Como 
o próprio título do livro sugere, a autora analisa o contexto social e as ideias que 
LPSXOVLRQDUDP�D�IRUPDomR�GD�MXVWLoD�MXYHQLO�QR�HVWDGR�GD�&DOLIyUQLD��QR�¿QDO�GR�
século XIX. Como o resenhista bem aponta, neste livro a historiadora expõe como 
ideias e práticas que alavancaram a formação da justiça juvenil naquele estado 
serviram para patologizar, segregar e esterilizar jovens considerados problemáticos, 
sobretudo os pertencentes a minorias raciais. Ao tecer comparações com o caso 
particular brasileiro, no que concerne à nossa formação de um ramo do sistema 
de justiça dedicado ao público infanto-juvenil, o autor da resenha destaca como o 
surgimento da justiça juvenil californiana se assemelha ao nosso (AlvArez, 1989), 
uma vez que esteve estreitamente vinculado a uma preocupação com a juventude 
pobre urbana, que deveria ser reformada pelo Estado. Conjugando saberes preten-
VDPHQWH�FLHQWt¿FRV�GD�pSRFD�FRP�SUiWLFDV�GH�UHIRUPD�GRV�MRYHQV�FDOLIRUQLDQRV��
as escolas de Whittier e Preston nos dão ferramentas importantes para melhor 
compreender como funcionava, por exemplo, a aplicação de testes de QI que obje-
tivavam separar os adolescentes recuperáveis dos irrecuperáveis, a persistência 
dos castigos corporais e até mesmo o sucesso do discurso eugenista que causou a 
esterilização de centenas de jovens norte-americanos.

Espera-se que este conjunto de artigos e de resenhas, reunidos no presente 
GRVVLr��FRQWULEXD�SDUD�QRYDV�UHÀH[}HV�H�SHVTXLVDV�QD�iUHD��%RD�OHLWXUD�
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Resumo Este artigo pretende discutir como, na experiência nacional, a partir dos 
discursos médico-legal e criminológico e das práticas de controle e punição dirigidas à 
infância e à juventude pobre e abandonada, as categorias menoridade e periculosidade 
se articularam, apropriando-se do instituto da periculosidade presumida (aplicada a 
adultos vadios e reincidentes no Código Penal de 1940), para diferenciar a menoridade, 
necessariamente pobre, da infância e juventude abastadas, eventualmente infratora. O 
artigo recorre a análise da normativa (entre as décadas de 1920 e 1950), levantamento e 
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INTRODUÇÃO
Este artigo pretende discutir como as categorias menoridade e periculosidade 

se articularam, na experiência nacional, a partir dos discursos médico-legal e 
criminológico e das práticas de controle e punição dirigidas à infância e à juventude 
pobre e abandonada. Situa-se a emergência dessa articulação a partir da entrada 
em vigência do Código Penal de 1940 e, sobretudo, do Decreto 6.026 de 1943, que 
vai se apropriar do instituto da periculosidade presumida, aplicada a adultos 
vadios e reincidentes, para diferenciar a menoridade, necessariamente pobre, da 
infância e juventude abastadas, eventualmente infratora.

Sustentamos que essa reapropriação do conceito de “periculosidade social” 
consistiu no momento decisivo para o ingresso da menoridade num projeto de 
controle policial e institucional potencialmente mais violento e assujeitador,1 
estreitando as fronteiras que antes separavam mais nitidamente a menoridade 
DEDQGRQDGD da GHOLQTXrQFLD tornando a primeira alvo preferencial da gestão dos 
ilegalismos. 

$OpP�GD�DQiOLVH�QRUPDWLYD�GR�SHUtRGR�H�GR�H[WHQVR�PDWHULDO�ELEOLRJUi¿FR��
foram utilizados, como fontes primárias, dados e discursos extraídos dos Relatórios 
Policiais referentes às décadas de 1930 e 1940, no estado de São Paulo. 

O MENOR E SUA LONGA HISTÓRIA DE SUJEIÇÕES
Para compreender como a criança e o adolescente passam a ocupar um lugar 

de destaque nas políticas de controle e repressão e nos discursos normalizadores, 
ou seja, na história da gestão dos ilegalismos em São Paulo, um caminho profícuo 
é indagar quando e de que forma esses atores, ou melhor, a “infância abandonada” 
se constituiu como um SUREOHPD. Esse foi o ponto de partida adotado por Alvarez 
(1989) para elucidar a historicidade do menor enquanto categoria jurídica e insti-
tucional, quando do advento do Código de Menores, em 1927. 

Uma primeira indagação deve se referir à construção do conceito de meno-
ridade, ou seja, o processo pelo qual infância e adolescência converteram-se em 

1 A referência maior para os conceitos de sujeição e assujeitamento está na obra de Michel Foucault, 
mobilizada por ele para descrever os processos de constituição do sujeito ocidental assujeitado 
QDV�UHGHV�FRQWtQXDV�GH�REHGLrQFLD��H�TXH�p�VXEMHWLYDGR�SHOD�H[WUDomR�GH�YHUGDGH�TXH�D�HOH�VH�
impõe (FouCAult, 2004, p.188). Alvarez (1989), ao falar do menor enquanto categoria jurídica e 
institucional no Código de Menores de 1927, tutelado por “um dispositivo legal de poder”, “sem 
UHVSRQVDELOLGDGHV��PDV�WDPEpP�VHP�GLUHWRV �́�LGHQWL¿FD�DOL�VXD�FRQGLomR�GH�assujeitado. Adorno 
(1993) também recorre à noção para descrever o processo de criminalização que converte as 
crianças em menores, pelo qual “abandonam a condição de sujeito para se tornarem objeto da 
história dos outros, dos homens ‘de bem’, da ‘sociedade educada’, das instituições de controle” 
(Adorno, 1993, p.183-184).
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menoridade. Corrêa (1982) localiza a construção da categoria menor no Brasil a 
SDUWLU�GD�FRQÀXrQFLD�HQWUH�PHGLFLQD�OHJDO�H�GLUHLWR��QR�¿QDO�GR�VpFXOR�;,;��SDUD�
designar a infância pobre, destituída de laços familiares ou vínculos socialmente 
reconhecíveis. “Transformado de adjetivo em substantivo” (CorrêA, 1982, p. 62), o 
PHQRU�DEDQGRQDGR emerge, nas primeiras décadas do século XX, como categoria 
socialmente produzida, resultado da incorporação contundente dos postulados 

“sociobiológicos” do pensamento de Nina Rodrigues e seus discípulos na experi-
ência social brasileira.

É nesse momento, como descreve Alvarez (2004), que no Brasil os criminolo-
gistas da QRYD�HVFROD�SHQDO irão se ocupar de modo mais acurado das categorias 
sociais a exigir “tratamento jurídico diferenciado”,2 entre elas o menor, que se 
tornará o mais destacado objeto de uma retórica que converterá o combate à 
infância abandonada no verdadeiro projeto civilizador da nação. 

Desse empreendimento resultará o Código de Menores de 1927, um dispositivo 
disciplinar e de controle, nos termos de Alvarez (1989), voltado a

um segmento da população que antes parecia ainda indiferenciado, disperso 
HQWUH�DV�¿JXUDV�GRV�H[SRVWRV��HQMHLWDGRV��LQIDQWHV�WUDEDOKDGRUHV��FULDQoDV�SREUHV�
em geral, que, a partir do Código de 1927, passarão a girar em torno de uma 
categoria discursiva e institucional única – o menor. Este, assujeitado por um 
QRYR�SURMHWR�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DomR��GH¿QLGR�SHOD�OHL��H�TXH�DUWLFXODYD�GH�PRGR�
elaborado a ação de instituições estatais e de instituições privadas, passa a ser 
sujeito de uma nova trajetória jurídica e institucional, que hoje já conhecemos 
bastante. Este sujeito, partindo das classes pobres, terá no seu horizonte o traba-
lho ou a delinqüência. Para garantir essa trajetória, a lei concebe os parâmetros 
gerais, e as instituições garantem a reprodução concreta do processo de sujeição 
(AlvArez, 1989, P.148).

Embora convertido numa categoria institucionalizável, é certo que o menor, 
enquanto um dos alvos preferenciais do aparato repressivo, manteve-se também 
objeto das práticas policiais de controle soberbamente representadas pelas deten-
ções correcionais.3 Por esse instrumento policial, a gestão diferencial da lei em 

2 As demais categorias seriam os ORXFRV�H�DV�PXOKHUHV, como recupera Alvarez (2004) a partir da 
proposição de Tobias Barreto.

3 Consistiram em práticas policiais autointituladas correcionais, que vigoraram do Império à 
década de 80 do século XX. Tais prisões não se voltavam a condutas criminais propriamente 
ditas, ou mesmo para o cometimento de contravenções, mas eram dirigias a determinados tipos 
sociais e eram operacionalizadas à margem dos termos legais e à revelia de uma acusação formal, 
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terras pátrias enfatizou o controle das classes populares através de práticas ilegais 
de detenção temporária e cotidiana, em detrimento do ciclo completo da punição 
e do encerramento institucional de caráter disciplinar (teixeirA, 2012).

Desse modo, embora na base da criação do Instituto Disciplinar, em 1901,4 
já estivessem os anseios de segregar a infância abandonada e vadia do espaço da 
cidade, para então “recuperá-la”, sua função jamais foi efetivamente atendida. Do 
mesmo modo que a Colônia Correcional da Ilha dos Porcos, a espécime institu-
FLRQDO�SDUD�DGXOWRV�YDGLRV��DSHQDV�XPD�SDUFHOD�tQ¿PD�GH�menores era remetida 
ao Instituto Disciplinar. Fausto (2000) constatou, ao menos até 1924, que o Insti-
tuto abrigou “apenas algumas dezenas de meninos” (p.97), prevalecendo, de outro 
lado, o alto percentual de menores detidos “sem processo”, em sua maioria por 
contravenções e pequenos delitos patrimoniais.

A entrada em vigência do Código de 1927 não alteraria essa realidade, tendo 
KDYLGR��QD�YHUGDGH��XPD�LQWHQVL¿FDomR�GDV�³DSUHHQV}HV´�GH�menores a partir dos 
anos 30. Em muito o maior controle dirigido aos menores a partir da década 30 
se insere no mesmo contexto que levou ao acirramento da perseguição à vadiagem 
no período, quando, em 1935, o aparelho policial foi em parte reestruturado para 
ampliar as atividades de controle às classes populares, estendendo-se à Delegacia 
de Vigilância a competência para prender PHQGLJRV� H�PHQRUHV, pelo que ela 
passaria a se designar Delegacia de Vigilância e Capturas. 

O relatório do Chefe de Polícia de 1936 chama a atenção para um dado que 
merece, de fato, destaque: o número de menores apreendidos no Estado saltou de 
apenas 70 no ano de 1926 para 2.1555 em 1935, sendo a imensa maioria deles, 
1.886, apreendidos na capital. O chefe de polícia atribui essa alta a dois fatores. 
O primeiro seria, justamente, o já citado reaparelhamento das forças policiais 
através do Decreto 7.223 de 21 de junho de 1935, pelo qual se criou uma Seção de 
Menores e Desaparecidos junto à Delegacia de Vigilância e Capturas. O segundo 
fator seria a participação crescente de menores nos crimes patrimoniais na cidade. 
1HVVH�SRQWR��HPERUD�R�UHODWyULR�QmR�DSUHVHQWH�GDGRV�TXH�FRPSURYHP�D�D¿UPDWLYD��

sem a formação do devido processo. A mais persistente modalidade consistiu na “prisão para 
averiguação” (teixeirA, 2012).

4 O Instituto Disciplinar foi criado em 1902 para reclusão dos PHQRUHV�DEDQGRQDGRV e aqueles 
condenados por vadiagem, sendo que dos 9 a 14 anos receberia apenas os abandonados, pequenos 
vadios e viciosos, e entre os 14 e 21 anos aqueles condenados por vadiagem.

5 Esse número se refere à apreensão de PHQRUHV�DEDQGRQDGRV e tachados como vadios. Embora 
o relatório não esclareça de modo expresso, estão provavelmente excluídos desse contingente 
os infratores (os acusados de cometerem crimes). É certo que entre os infratores e não infrato-
res há uma tênue linha que os separa, já que os dispositivos de controle a essa população são 
norteados pela noção de ilegalismo e sua gestão, e não pelas categorias jurídicas e criminais.
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¿FD�FODUR�FRPR�D�SHUFHSomR�VRFLDO��DTXL�WUDGX]LGD�SRU�XP�GRFXPHQWR�R¿FLDO��Mi�
se delineia no sentido de atribuir ao menor as causas não apenas de desordens 
sociais, mas de delitos que atentassem contra a propriedade. 

Num trecho elucidativo do Relatório de 1936, o Delegado de Investigações de 
Furto está a exigir uma vigilância ainda mais estreita sobre os menores, atribuindo 
a eles e aos empregados domésticos a responsabilidade pelo suposto aumento de 
furtos cometidos na cidade:

Julgo de meu dever, suggerir a conveniência de um entendimento entre a alta 
direcção da policia e os poderes e repartições competentes, com referencia à 
necessidade, cada vez maior, de uma vigilancia constante sobre os menores 
abandonados e pervertidos e sobre os empregados domésticos, porque uns e 
outros têm contribuído extraordinariamente para a elevação suprehendente do 
QRVVR�FRḢFLHQWH�GH�FULPLQDOLGDGH��FRP�UHODomR�DRV�GHOLFWRV�FRQWUD�D�SURSULH-
dade (relgAB, 1936, p.15).

Percebido como um problema social, o menor, na sua condição de abandonado, 
a quem se impingiam atributos morais, legais ou não, de “vicioso”, “transviado” 
ou pervertido”, é visto nesse momento como um potencial protagonista da 
criminalidade patrimonial. Seu controle, no entanto, como das populações-alvo 
em geral, permanece circunscrito às apreensões cotidianas e ilegais, mas essa 
detenção transitória angustiava as autoridades que se ressentiam da ausência de 
um projeto disciplinador de maior permanência, ou seja, de instituições totais, que, 
em cumprimento ao Código de 1927, dessem conta do menor enquanto “problema 
social”, através de seu internamento vindouro, como se depreende do trecho abaixo:

Quanto aos menores, os institutos destinados á sua reeducação, de tão trans-
cendente função social, não se acham devidamente aparelhados, segundo se 
deprehende das constantes reincidencias dos mesmos na criminalidade e no 
abandono, depois de serem remettidos ao Juizo competente,o qual acaba de 
GLULJLU�i�'HOHJDFLD�GH�9LJLODQFLD�H�&DSWXUDV�XP�ṘFLR��TXH�QRV�GHL[D�HP�VLWXDomR�
extremamente embaraçosa, de vez que, não podendo, por expressa disposição 
de lei e de accordo com ordens superiores, conservar detidos, á nossa ordem, os 
menores aprehendidos, tambem não podemos encaminhal-os ao MMo. Dr. Juiz 
de Menores [...] (rCPPolsP, 1939, p.15).
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2�UHODWyULR�VH�UHIHULD�D�XP�R¿FLR�HQFDPLQKDGR�SHOR�-Xt]R�GH�0HQRUHV�j�'HOH-
gacia de Vigilância e Capturas, em 1937, proibindo o envio maciço de menores 
àquele órgão, já que, diante da ausência de vagas nas parcas instituições existentes 
SDUD�HVVH�¿P��HUDP�VLVWHPDWLFDPHQWH�GHYROYLGRV�jV�UXDV��3DUD�VH�WHU�XPD�LGHLD��
no ano de 1936, o chefe de polícia informou que, dos 1.203 menores apreendidos 
na capital, 583, quase metade deles, correspondiam efetivamente a abandonados 
e, por isso, foram enviados ao Juízo de Menores, sendo 469 entregues às famílias, 
90 a outras delegacias e o restante encaminhado ao interior de São Paulo ou a 
outros estados (relgAB, 1936). 

O chefe de polícia se ressente, assim, de que as duas instituições públicas 
existentes para “acolher” menores abandonados, o Abrigo de Menores e o Refor-
matório Modelo,6 já se encontravam, àquela época, superlotados, pese, segundo 
ele, a recém-criada Assistência Social do Estado, em 1934, ter destinado auxílio 
¿QDQFHLUR�H�DPSDUR�j�LQIkQFLD�DEDQGRQDGD��(��HPERUD�QmR�DSUHVHQWDQGR�GDGRV�
TXH�DWHVWHP�VXD�D¿UPDWLYD��HVWDEHOHFH�XPD�DVVRFLDomR�HQWUH�DXVrQFLD�GH�LQVWLWX-
cionalização e participação crescente de menores nos crimes de roubo na cidade: 

O Abrigo e o Reformatório já se acham superlotados, enquanto que os menores 
transviados continuam a agir na cidade, contra a propriedade, numa porcenta-
gem de mais de 10 por cem, como acaba de accentuar a autoridade de Roubos 
(relgAB, 1936, p.15).

O que está presente na ordem discursiva em relação ao menor é a ideia de que 
sua condição de abandono, pobreza, ausência de laços institucionais permanentes 
já traz em si a potencialidade do crime, algo que, embora não se inaugure nesse 
momento, se perfaz com mais nitidez a partir de então. Mais intensamente do que 
ocorria com a vadiagem, a menoridade, enquanto categoria forjada pelo discurso 
médico e jurídico, será o resultado mais acabado da articulação entre DEDQGRQR 
e GHOLQTXrQFLD, como observou Alvarez (1989). Isso possibilitou que, em torno do 
menor, se estabelecessem estratégias mais acintosas de gestão diferencial da lei 
por parte do Estado, passando pelas detenções ilegais, extorsões mais sistemáticas, 
até a violência institucional, no contexto da cidade, ao longo do século XX. 

6 No relatório faz-se menção a entidades privadas, que, inclusive, receberiam recursos do Estado, 
embora não sejam apresentados quer seu número, quer a quantidade de menores que abrigaria. 
Destacava-se, já a essa época, a importância das entidades religiosas, em especial a Liga das 
Senhoras Católicas, junto a esse mercado. Até a década de 50, as entidades religiosas, com des-
tacamento para as católicas, representavam 50% das instituições existentes para abrigamento 
de menores, segundo relatório do CEBRAP (1972).
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O ESTATUTO CIENTÍFICO DA PERICULOSIDADE
A noção de periculosidade, embora apareça com frequência nos discursos 

que versam sobre o crime e o castigo, não é um conceito jurídico. Trata-se de uma 
ideia que nasceu da criminologia, quando esta tomou para si uma noção advinda 
GR�DOLHQLVPR�H�SDVVRX�D�XWLOL]i�OD�SDUD�GH¿QLU�SROtWLFDV�FULPLQDLV�

O início da relação entre justiça criminal e medicina pode ser localizado 
na primeira metade do século XIX, quando noções pertencentes ao campo da 
psiquiatria passaram a guardar relação com a questão criminal, como a noção de 

“monomania homicida” elaborada por Esquirol (1772-1840) em 1808. A ideia de 
periculosidade, no entanto, é um desdobramento do termo WHPLELOLWj, cunhado por 
Garofalo (1851-1934) em 1880, que entendia ser ela a “perversidade constante e 
ativa do delinquente e a quantidade do mal previsto que se deve temer por parte do 
mesmo delinquente” (gAroFAlo apud Bruno, 2000, p.774). Assim, é do cruzamento 
entre medicina e direito que surge a concepção de periculosidade (Queirolo, 1984).

A teoria clássica do direito penal, pautada na ideia de livre arbítrio e de impu-
WDomR�GH�UHVSRQVDELOLGDGH��YLX�VH�GHVD¿DGD�SHOD�TXHVWmR�GRV�³FULPHV�VHP�UD]mR �́�
como aponta Foucault (2006). O pressuposto da teoria clássica era a capacidade 
de autodeterminação do sujeito, ou seja, sua faculdade de escolher entre cometer 
ou não um crime, de acordo com um critério de racionalidade. No momento em 
que a racionalidade do crime foi colocada em xeque por esse sistema jurídico 
alicerçado no livre arbítrio e na responsabilização do sujeito pelo ato contrário à 
lei por ele cometido, a psiquiatria passou a intervir no sistema de justiça criminal 
(MAtsudA, 2009).

No centro da discussão a respeito dos crimes sem razão, que clamavam as 
FRQVLGHUDo}HV�PpGLFDV�QRV�WULEXQDLV��D�FDWHJRULD�GD�PRQRPDQLD�p�VLJQL¿FDWLYD��e�
no âmbito do alienismo francês que aparece a noção de monomania, cujo surgi-
PHQWR�HVWHYH�OLJDGR�D�XPD�GH¿QLomR�GD�ORXFXUD�SRU�PHLR�GR�GHOtULR��H�TXH�DRV�
poucos substituiu essa concepção. Pinel (1745-1826), ao promover a “libertação” 
dos loucos dos grilhões nos asilos e ao observar sistematicamente os sintomas 
da loucura, foi o primeiro a aceitar a existência de uma loucura sem delírio, uma 
loucura parcial, que poderia atingir apenas uma parcela do estado mental do 
indivíduo: o entendimento poderia ser perfeito, enquanto o controle dos impulsos, 
não (FouCAult, 2003). Seu discípulo Esquirol é quem desenvolve essa percepção 
de uma loucura desprovida da sintomatologia do delírio e propõe o conceito de 
PRQRPDQLD�KRPLFLGD��XPD�VXEFODVVL¿FDomR�GD�PRQRPDQLD�LQVWLQWLYD��TXH�LPHGLD-
WDPHQWH�LQÀDPRX�RV�GHEDWHV�HQWUH�D�SVLTXLDWULD�H�R�GLUHLWR�SHQDO�
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As monomanias poderiam atingir tanto o nível dos instintos – monomanias 
instintivas – quanto o nível do afeto ou do sentimento – monomanias raciocinantes. 
Na segunda hipótese, enquadravam-se pessoas que, apesar de lúcidas e inteligentes, 
apresentavam “distúrbios do caráter ou do senso moral” (CArrArA, 1998, p.74). 

Foi por intermédio da noção de monomania que se forjou a concepção da 
loucura enquanto alienação mental, como doença não necessariamente caracte-
rizada pelo delírio. Foi a concepção de monomania, principalmente da instintiva, 
que permitiu visualizar com clareza em que se transformou a loucura no correr 
GR�VpFXOR�;,;��XP�PDO�TXH�LPSOLFRX�D�REMHWL¿FDomR�GR�KRPHP�H�TXH�SDVVRX�D�
estendê-lo ao nível das coisas (FouCAult, 2003). A ameaça à ordem social repre-
sentada pelo louco se agrava com o caráter de imprevisibilidade, seus sinais sendo 
imperceptíveis para o olho não especializado.

A noção da doença mental como um estado permanente, impassível de cura, 
consolida-se, na segunda metade do século XIX, no conceito de degeneração, que 
acaba se sobrepondo à monomania. Morel (1809-1873), discípulo de Esquirol, 
apropriou-se de um termo corrente entre naturalistas e etnólogos para designar 
YDULDo}HV�pWQLFDV�H�UDFLDLV�±�R�TXH�VLJQL¿FDYD�GL]HU�RV�SRYRV�³QmR�EUDQFRV´�±�H�
passou a empregá-lo com conotação patológica. 

O diagnóstico de degeneração mental proposto por Morel não substituía o de 
doença mental. As doenças não degenerativas seriam passíveis de cura e, quando 
não fossem tratadas, poderiam ser transmitidas aos descendentes, sendo a causa 
da degeneração em outra geração, portanto. Contudo, a degeneração comportava 
uma origem híbrida, podendo ser natural ou sociomoral. As principais fontes de 
degeneração seriam a malária, o álcool, o ópio, a constituição geológica do solo, 
DV�IRPHV��DV�HSLGHPLDV��DV�LQWR[LFDo}HV�DOLPHQWDUHV��DV�LQG~VWULDV��DV�SUR¿VV}HV�
insalubres, as doenças infecciosas ou congênitas, a miséria, o temperamento 
GRHQWLR��D�LPRUDOLGDGH�GRV�FRVWXPHV�H�DV�LQÀXrQFLDV�KHUHGLWiULDV��genil-Perrin 
apud CArrArA, 1998, p.86).

A incurabilidade da degeneração colocava em último plano o enfoque terapêu-
WLFR��R�TXH�UHGX]LD�R�SDSHO�GRV�SVLTXLDWUDV�j�SUHYHQomR��D�SDUWLU�GD�LGHQWL¿FDomR�
dos estigmas e o afastamento das fontes. Isso contribuiu para alçar a ciência 
psiquiátrica ao estatuto de medicina social.

7DQWR�D�¿JXUD�GD�PRQRPDQLD�TXDQWR�D�GD�GHJHQHUDomR�HYLGHQFLDP�D�SUHRFX-
pação médica com a interpretação do fenômeno criminal. Entretanto, ver no crime 
D�PDQLIHVWDomR�GD�GRHQoD�VLJQL¿FDYD�GHVTXDOL¿Fi�OR��Mi�TXH�HOH�VHULD�XP�VLQWRPD�
GH�XPD�PROpVWLD��&RPR�D¿UPDGR�DQWHULRUPHQWH��DWp�R�¿QDO�GR�VpFXOR�;,;��HP�
sendo detectada a doença, saía de cena o sistema de justiça criminal. Apenas com 
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a antropologia criminal é que o aparelho judiciário tem seus alicerces abalados, já 
que se apresentava uma nova concepção do crime e do criminoso.

A antropologia criminal, que se arrogava o estatuto de ciência positiva, 
baseava-se nas técnicas da antropometria e da craniometria, mais tarde chamada 
frenologia, desenvolvidas por Gall (1758-1828) e Broca (1824-1880). Esses procedi-
mentos se voltavam à medição anatômica dos indivíduos, com especial atenção ao 
cérebro, e geravam estatísticas que apontavam a existência de padrões e desvios. 
Para Broca, as raças humanas podiam ser hierarquizadas em uma escala linear 
de valor intelectual: indivíduos brancos do sexo masculino teriam naturalmente 
uma posição mais elevada, enquanto mulheres, negros e pobres estariam em 
degraus inferiores.

Lombroso (1835-1909) deu um passo adiante na elaboração teórica de seus 
colegas médicos que postulavam a superioridade de certas raças humanas ao 
associar tendências antissociais e perigosas apresentadas por indivíduos brancos 
j�SUHVHQoD�GH�WUDoRV�¿VLRQ{PLFRV�DQiORJRV�DRV�GDV�UDoDV�LQIHULRUHV��$OpP�GLVVR��
sua análise o conduziu à construção do criminoso nato, o Homo criminalis. A 
diferença em relação ao degenerado residia no atavismo, na condição do criminoso 
nato como um ser evolutivamente regressivo.

Ao lado dos juristas Ferri (1856-1929) e Garofalo, o médico psiquiatra 
Lombroso fundou a Escola Positiva, que produziu efeitos duradouros ao difundir 
a concepção biodeterminista da ação humana. Para esse movimento, nem todos 
aqueles que cometiam crimes o fariam em razão de uma disposição atávica; havia, 
DR�FRQWUiULR��P~OWLSODV�FODVVL¿FDo}HV�GH�FULPLQRVRV�7 Contudo, é a partir dessa 
noção de um indivíduo irrecuperável, incorrigível e reincidente que se arma a 
oposição à Escola Clássica, incapaz de dar conta da função de defesa da sociedade 
FRQWUD�RV�DWDTXHV�GHVVD�¿JXUD�HVSHFLDOPHQWH�SHULJRVD��(PERUD�HVVHV�FULPLQRVRV�
não pudessem ser responsabilizados, já que desprovidos de livre arbítrio, não 
SRGHULDP��QR�HQWDQWR��¿FDU�LVHQWRV�GH�XPD�PHGLGD�TXH�DVVHJXUDVVH�D�SURWHomR�GD�
sociedade. Garofalo anunciava em sua obra Criminologia que o crime deveria ser 
avaliado pelo critério da temibilidade do delinquente e a pena variaria de acordo 
com o perigo por ele representado, desde sua exclusão por prazo indeterminado 
até sua execução (MirAndA, 2009).

$SHVDU�GDV�GL¿FXOGDGHV�HQIUHQWDGDV�SDUD�D�DFHLWDomR�GH�VXDV�SURSRVWDV�GH�
reforma do sistema penal, a Escola Positiva deixou seu legado e alguns de seus 

7 6HJXQGR�D�FODVVL¿FDomR�GH�)HUUL��DSXG�CArrArA, 1998, p.109), haveria criminosos loucos (loucos 
morais, loucos raciocinantes, idiotas, maníacos persecutórios, epiléticos degenerados), crimi-
nosos de ocasião, criminosos por paixão e criminosos por hábito (reincidentes).
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postulados são ainda hoje sentidos nas legislações relativas ao crime. A maior 
contribuição desse pensamento foi a noção de periculosidade, à qual está atrelada 
a negação de direitos aos transgressores das normas sociais, não apenas pela 
ameaça que representam, mas também pela ausência de perspectivas quanto à 
sua recuperação. A constatação de que determinados indivíduos são incapazes de 
conviver na sociedade, já tendo dado mostras dessa incapacidade com o cometi-
mento de um crime, faz recair sobre eles toda sorte de intervenções pelo aparato 
estatal, inclusive sua eliminação (MAtsudA, 2009).

APREENSÕES CORRECIONAIS E A META INSTITUCIONAL: A INCORPORAÇÃO DA 
NOÇÃO DE PERICULOSIDADE

Durante o Estado Novo, estratégias de controle social amplamente repre-
sentadas nas detenções correcionais não apenas ganharam força, como foram 
respaldadas e legitimadas no centro mesmo do aparato do Estado, alicerçadas pelo 
discurso moralizador como um braço do regime autoritário. Para se ter uma ideia 
da expressividade que essas práticas vão ganhar nos aparatos de controle, entre 
1937 e 1943 a taxa de detidos correcionalmente no estado de São Paulo, superou a 
cifra de 1000 detidos por 100 mil habitantes (teixeirA, 2012). 

Nesse contexto, a detenção correcional de menores também passa a sofrer um 
grande impulso, alavancada pelo discurso e práticas moralizadoras do período. No 
ano de 1941, tem-se notícia de uma “Campanha de Saneamento Social” no interior 
GR�HVWDGR��TXH�WHULD�YLVDGR�MXVWDPHQWH�SURPRYHU�VHXV�¿QV�³por meio da apreensão 
GRV�PHQLQRV�DEDQGRQDGRV�RX�HP�YLD�GH�SHUGHU�VH´ (A estAtístiCA PoliCiAl-CriMinAl 
do estAdo de são PAulo, 1942, p.85). 

Assim, em nome de uma verdadeira cruzada em prol da infância moralmente 
saudável, o Estado prendeu correcionalmente, em média, 1.700 menores por ano, 
entre 1938-1943, e através do mesmo instrumento e das mesmas motivações ilegais 
utilizadas para os adultos.

À parte, contudo, os prevalecentes mecanismos de controle que seguiam seu 
ritmo frequente, no plano da institucionalização, alguns dispositivos legais intro-
duzidos durante a ditadura Vargas alterariam de modo importante o tratamento 
jurídico imposto ao menor. 

Com a legislação penal de 1940 – o Código Penal e a Lei de Contravenções 
Penais – pese a inclinação de Vargas ao positivismo, foi paradoxalmente mantida 
a tradição liberal dos códigos criminais no país, havendo, contudo, a previsão de 
um elemento que destoava dessa matriz: o conceito de periculosidade. A referida 
legislação condicionou a ideia de culpa e de proporcionalidade da pena à noção de 
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LPSXWDELOLGDGH��FXMR�VLJQL¿FDGR�IRL�FXLGDGRVDPHQWH�WHFLGR�GH�PRGR�D�FRQVWUXLU�
seu avesso na noção de periculosidade. 

O Código Penal de 1940 consagrou o modelo duplo-binário pelo qual a 
determinadas categorias de indivíduos poderia ser aplicada pena e medida de 
VHJXUDQoD�VXFHVVLYDPHQWH��FRPR�VH�QHVVHV�VXMHLWRV�VH�SHU¿]HVVH�XPD�¿JXUDomR�
híbrida, algo como LPSXWiYHLV��SRUpP�SHULJRVRV. Já aos loucos criminosos estava 
excluída a imputabilidade, só se aplicando a medida de segurança. A medida de 
VHJXUDQoD�QmR�p�GH¿QLGD�FRPR�XPD�SHQD��PDV�FRPR�PRGDOLGDGH�GH�tratamento, 
não apresentando prazo de duração, nem termo máximo, já que, a princípio, sua 
vinculação não é ao crime, e sim a um estado de periculosidade apresentado pelo 
autor do fato.8 

O CP de 1940 dispunha ser a periculosidade presumida nos casos de rein-
cidência, quando o agente estivesse “em estado de embriaguez pelo álcool ou 
substâncias de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez”, e quando se trata 
de inimputáveis (ou loucos-criminosos) (BrAsil, Decreto-lei 2.848, 1940, art.78). A 
Lei de Contravenções Penais elencava as possibilidades em que a periculosidade 
deveria ser presumida: aos condenados por vadiagem, mendicância e os reinci-
dentes em jogo de azar e jogo do bicho (BrAsil, Decreto-lei 3.668, 1941, art.14).

Desse modo, a periculosidade e, mais precisamente, sua presunção, foi a peça 
GH�DUWLFXODomR�GH�XP�SURMHWR�GLVFLSOLQDGRU�FXMR�¿P�HUD�D�VHJUHJDomR�GH�FDWHJRULDV�
VRFLDOPHQWH�SHULJRVDV, excluindo-as das garantias previstas nas disposições libe-
rais do Código Penal. Assim, aos VRFLDOPHQWH�SHULJRVRV9��YDGLRV��PHQGLJRV��pEULRV��
SURVWLWXWDV��UHLQFLGHQWHV���XPD�YH]�DWULEXtGR�R�HVWDWXWR�GD�SHULFXORVLGDGH��HUD�
DSOLFDGD�D�³XQLYHUVDOLGDGH´�GD�SHQD��R�FDVWLJR�OHJDO��FRP�VHX�WHUPR���DFUHVFLGD��
FRQWXGR��GD�³SUR¿OD[LD´�GD�PHGLGD�GH�VHJXUDQoD��R�FDPSR�SURItFXR�GD�GLVFLSOLQD��
com sua indeterminação).

E será em torno dos menores�TXH�VH�YHUL¿FDUi�D�FRQÀXrQFLD�SHUIHLWD�GHVVH�
duplo dispositivo, lei e norma, estendendo os mecanismos de sujeição a limites 
potencialmente muito mais largos. Embora nem o Código Penal nem a Lei de 
Contravenções Penais pudessem ser aplicados aos menores, havendo previsão 
expressa no primeiro sobre a necessidade de se remeter a uma legislação especial 

8 A reforma da parte geral do Código Penal em 1984 alteraria esse modelo, consagrando um regi-
me chamado vicariante, pelo qual apenas aos inimputáveis é possível a aplicação de medida de 
segurança, eliminando, ao menos parcialmente, a imputação da categoria periculosidade para 
os penalmente imputáveis. Sobre a prevalência da noção de periculosidade em outros institutos 
jurídicos penais conferir Fry e Carrara (1986) e Matsuda (2009).

9 Com essa formulação, chegava-se muito próximo do conceito de “periculosidade social” defen-
dido por Virgílio de Sá Pereira também em seu projeto de código penal, apresentado em 1927 
(MAtsudA, 2009).
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em caso de menoridade delitiva, um decreto visando regulamentar as prescrições 
do Código Penal dispôs sobre a aplicação da periculosidade presumida aos menores 
abandonados, pese tal decreto não consistir em uma legislação especial e, por estar 
abaixo dela na hierarquia legal, não ter o poder de revogá-la.

Assim, o Decreto-lei 6.026 de 24 de novembro de 1943 constituiria o momento 
decisivo para que a periculosidade passasse a designar ostensivamente a infância 
pobre e abandonada e a operar como princípio norteador de sua institucionalização. 

Art. 2º São as seguintes as medidas aplicáveis aos menores de 14 a 18 anos:

a) se os motivos e as circunstâncias do fato e as condições do menor não eviden-
FLDP�SHULFXORVLGDGH��R�-XL]�SRGHUi�GHL[i�OR�FRP�R�SDL�RX�UHVSRQViYHO��FRQ¿i�OR�
a tutor ou a quem assuma a sua guarda, ou mandar interná-lo em estabeleci-
PHQWR�GH�UHHGXFDomR�RX�SUR¿VVLRQDO�H��D�TXDOTXHU�WHPSR��UHYRJDU�RX�PRGL¿FDU�
a decisão;
b) se os elementos referidos na alínea anterior evidenciam periculosida-
de o menor será internado em estabelecimento adequado, até que, 
mediante parecer do respectivo diretor ou do órgão administrativo 
competente e do Ministério Público, o Juiz declare a cessação da 
periculosidade.
§ 1º Em casos excepcionais, o Juiz poderá mandar internar o menor peri-
goso em secção especial de estabelecimento destinado a adultos, até 
que seja declarada a cessação da periculosidade, na forma da alínea b 
deste artigo.
§ 2º Completada a maioridade sem que haja sido declarada a cessação da pericu-
losidade, observar-se-ão os parágrafos 2º e 3º do art. 7º do Decreto-lei nº 3.914, 
de 9 de dezembro de 1941.
§ 3º O Juiz poderá sujeitar o menor desligado em virtude de cessação da pericu-
ORVLGDGH�D�YLJLOkQFLD��QDV�FRQGLo}HV�H�SHOR�SUD]R�TXH�¿[DU��H cassar o desliga-
mento no caso de inobservância das condições ou de nova revelação 
de periculosidade (BrAsil, Decreto-lei 6.026, 1943, grifos colocados).

Foi através desse decreto que se consagrou, no plano jurídico, a divisão entre 
a infância e a juventude de um lado, e a menoridade, atribuída como SHULJRVD, de 
outro. De acordo com suas disposições, a um jovem entre 14 e 18 anos que come-
tesse um crime, mas não apresentasse periculosidade, destinava-se um tratamento 
HGXFDWLYR��PDQXWHQomR�FRP�RV�SDLV�RX�HYHQWXDO�HQYLR�j�HQWLGDGH�SUR¿VVLRQDOL]DQWH�
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ou reeducativa). Já a um menor infrator SHULJRVR, destinava-se o rigor de uma 
internação em estabelecimentos “adequados” até que cessasse sua condição de 
periculosidade, utilizando-se das mesmas expressões contidas no Código Penal 
para designar a periculosidade presumida. 

Na hipótese da condição de periculosidade não cessar até os 21 anos, abria-
-se a possibilidade de uma internação DG�LQ¿QLWXP� através da transferência do 
menor a uma colônia agrícola ou estabelecimento congênere, segundo o Decreto-lei 
3.914/41. Veja-se, assim, que o mesmo dispositivo usado até os dias atuais para 
o prolongamento da internação de inimputáveis na condição de loucos de todo o 
gênero já era previsto para a segregação do PHQRU�SHULJRVR nesse período. 

A incorporação, ilegal, da construção jurídica periculosidade, prevista origi-
nalmente no Código Penal, para o tratamento da infância abandonada, abriu assim 
um precedente para um novo padrão de categorização e institucionalização do 
menor. Primeiramente, por ter deixado ainda mais claro a quem se destinava o 
controle policial e a institucionalização: ao menor abandonado, pobre, em geral 
negro10, sem vínculos familiares ou institucionais reconhecidos. Em segundo 
lugar, tornou nítida a percepção da periculosidade como condição imanente à 
menoridade abandonada, o que viabilizou um nível ainda maior de sujeição do 
menor, produzindo, no que toca a um projeto disciplinador, consequências diversas 
(teixeirA, 2012). 

Na base dos novos instrumentos legais e do renovado tratamento jurídico 
dispensado ao menor, estava uma política nacional que pretendia estabelecer em 
torno da menoridade um programa institucionalizador11 de maior monta e perma-
nência. Era visando acrescer novos controles ao percurso dos menores detidos nas 
ruas até os anos 1940, caracterizado sinteticamente pelo ciclo “apreensão-Juizado-

-liberdade”, que essa política e seus aportes institucionais estavam dirigidos.
Para tanto, era necessário, primeiro, isolar a menoridade infratora, presumi-

damente perigosa, da menoridade abandonada, apenas potencialmente perigosa, 
acabando com uma espécie de indistinção que os controles policiais e a institucio-
nalização incompleta estabeleciam entre elas. Como se depreende dos relatos dos 

10 2V�GDGRV�GH�GHWHQo}HV�FRUUHFLRQDLV�HQWUH�RV�DQRV������������HVWUDWL¿FDGRV�SRU�FRU��DSRQWDP�D�
uma sobrerrepresentação de negros e pardos entre os menores detidos, ainda maior quando se 
tratava de menores do sexo feminino. 

11 O Rio de Janeiro, capital federal à época, sairia à frente neste projeto, tendo criado logo em 
1941 o SAM – Serviço de Assistência ao Menor –, para dar assistência aos menores desvalidos 
e delinquentes (Decreto-lei 3.799/1941). O órgão, subordinado ao Ministério da Justiça, já in-
dicava em sua criação tratar-se antes de um aparato voltado mais à segurança pública do que 
à assistência social, antecipando o tratamento da questão do menor nas raias de um problema 
de polícia. 
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chefes de polícia nos anos 1930, as apreensões de menores, abandonados, viciosos 
ou infratores, e seu eventual encaminhamento a instituições de internação eram 
UHDOL]DGRV�VHP�TXDOTXHU�HVSHFL¿FLGDGH�HP�UHODomR�DR�LQIUDWRU��VHX�SURJQyVWLFR�H�
tratamento “diferenciado”. 

Era necessário, então, tomar o crime, ou melhor, a menoridade infratora 
perigosa como categoria jurídica e política, para que, em torno dela, se delineasse 
uma vigilância especializada e uma gama de novos saberes, tendo como referência 
XP�SHUFXUVR�LQVWLWXFLRQDO�PDLV�GH¿QLGR�

Não obstante tais transformações terem ganhado o plano da cidade apenas 
no começo da década de 1950, o menor abandonado infrator, enquanto categoria 
socialmente perigosa, ingressava, já nos anos 1940, nos desígnios de uma polí-
tica prisional que pretendia seu isolamento e disciplinarização. Pelo Decreto-lei 
12.924 de 04/09/1942, criava-se o Instituto Correcional da Ilha Anchieta,12 com a 
¿QDOLGDGH�GH�RSHUDU�FRPR�PRGHOR�GH�H[FHOrQFLD�GLVFLSOLQDU�QR�VLVWHPD�SHQLWHQFL-
ário. Regulamentado em 12 de janeiro de 1943 pelo Decreto 13.182, apresentava, 
entre suas funções precípuas, internar os adultos sujeitos à medida de segurança 
detentiva, ou seja, os VRFLDOPHQWH�SHULJRVRV, e aqueles que eram enviados pela 
Penitenciária do Estado para cumprir sanções disciplinares. Além desse público-

-alvo, também se instituía, nesse mesmo complexo prisional, o Educandário 
Anchieta, cuja função era internar RV�PHQRUHV�TXH�WHQKDP�FRPSOHWDGR����DQRV�
GH�LGDGH�H�VH�PRVWUHP�SHULJRVRV�SHOR�VHX�HVWDGR�GH�SHUYHUVmR�PRUDO��ou seja, os 
socialmente perigosos menores.13 

A partir de 1955, a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, que passará a 
DVVXPLU��HQWUH�RXWUDV�¿QDOLGDGHV��DV�GR�H[WLQWR�3UHVtGLR�GD�,OKD�$QFKLHWD��WHUi�HQWUH�
suas destinações a previsão de receber menores entre 16 e 21 anos presumidamente 
SHULJRVRV, juntamente com os adultos na mesma condição, além de inimputáveis, 
situação essa que se prolongará até os anos 1980 (goMes et Al,1986, p.41).

Já no contexto da cidade de São Paulo, os anos 1950 irão assinalar o momento 
em que a política esboçada com a normativa dos anos 1940 irá ganhar um plano 
de maior concretude. Será o Judiciário o primeiro a dar um passo nesse sentido, 
ao criar, em 1953, o Serviço de Abrigo e Triagem (SAT), subordinado ao Juizado de 

12 Esse estabelecimento foi fundado originalmente em 1908 como Colônia Correcional da Ilha 
dos Porcos, tendo se transformado em presídio político no início da Era Vargas e, depois, em 
colônia correcional agrícola.

13 Note-se que o mesmo decreto que instituiu a aplicação aos menores da categoria periculosidade 
previu a possibilidade de, “em casos excepcionais”, o menor vir a ser internado em estabeleci-
mentos de custódia para adultos, até que cessasse sua periculosidade (BrAsil, Decreto-lei 6.026, 
1943, art. 2º, parágrafo 1º). 
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Menores, que se destinava a, além de um primeiro recolhimento institucional, as 
atividades de FODVVL¿FDomR�de menores, marcando um dos momentos de ingresso 
de saberes especializados, como a psicologia, no interior da justiça em São Paulo.

Luiz Alberto Mendes (2001) narra sua passagem pelo SAT, quando, aos doze 
anos de idade, fora recolhido por perambular as ruas da cidade ao estilo de um “um 
menor abandonado”, no início da década de 1960. Seu depoimento dá conta dos 
arranjos que se estabeleciam em suposta resposta a uma aparente precariedade 
organizacional, mas que, na verdade, operavam de modo a difundir a violência 
entre os próprios menores, a partir da lógica de funcionamento do local:

Conduziram-me para um enorme alojamento, cheio de beliches. Era o plantão do 
SAT, local onde eram recolhidos os menores de rua com menos de quatorze anos 
que viviam de pequenos roubos na cidade. [...] Os maiores que tomavam conta 
de nós batiam à menor falha. Havia garotos débeis mentais, e esses apanhavam 
mais pois não entendiam as ordens. [...] Havia os maiores que eram chamados 
de bocas de fogo. Explicavam, eles “comiam” os meninos mais bobos, principal-
mente os débeis [...] Esses garotos maiores eram do Instituto Modelo, um prédio 
próximo. Crianças sem pai que o governo criava desde o berçário. Trabalhavam 
ali, tomando conta de nós, para pagar o pão que comiam (Mendes, 2001, p.15).

No ano seguinte, em 1954, o Poder Executivo, em consonância ao SAM carioca, 
criava o Recolhimento Provisório de Menores (RPM), destinado fundamental-
mente aos menores infratores entre 14 e 18 anos do sexo masculino, e o Centro de 
Observação Feminina (COF), destinado às infratoras do sexo feminino.14 A criação 
do RPM e do COF marca o momento, no plano da cidade, em que a menoridade 
FULPLQRVD�LQJUHVVD�GH¿QLWLYDPHQWH�QRV�GHVtJQLRV�GH�XPD�SROtWLFD�GH�VHJXUDQoD�
pública, e em que a suposta questão social que nela ainda se embutia se dilui. 

Marca também o momento de consolidação de um modo de tratar o menor 
abandonado infrator que se balizará pela mesma lógica que pautara, desde há muito, 
o sistema repressivo no país, sobretudo no que se refere à exacerbada violência 
institucional e à corrupção endêmica. Em diferença aos abrigos e reformatórios 
que recebiam, até os anos 40, o grande contingente de menores abandonados, 

14 O RPM e o COF nascem vinculados à Secretaria Estadual de Bem-Estar Social, e sujeitos à 
¿VFDOL]DomR�GR�-XL]DGR�GH�0HQRUHV��GLDQWH�GD�FHQWUDOLGDGH�TXH�HVVH�yUJmR�GHVHPSHQKDYD�QD�
estrutura normativa prevista pelo Código de Menores. Eles permanecerão vinculados à referida 
Secretaria até 1975; em 1973, é criada a Fundação Paulista de Promoção Social Menor (PRÓ-

-MENOR), segundo as diretrizes da PNBEM, e, no ano seguinte, a FEBEM – Fundação Estadual 
de Bem-Estar do Menor (PAssetti, 1999). 
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eventualmente infratores, no modelo de aprisionamento que o RPM consolida, a 
~QLFD�¿QDOLGDGH�TXH�VREUHVVDL�p�D�FRQWHQomR��R�LVRODPHQWR��PDUFDGRV�SHOD�PHVPD�
lógica dos estabelecimentos prisionais. Esse modelo encerrará assim o circuito 
ruas/crime/reincidência, empurrando o menor abandonado gradativamente para 
as raias da GHOLQTXrQFLD.
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A produção do fato da transformação do adolescente: uma 
análise dos relatórios utilizados na execução da medida 

socioeducativa de internaçãoa

The production of the juvenile’s transformation fact: an analysis of the 
reports used in the execution of detention

Bruna Gisi Martins de Almeidab

RESUMO O enquadramento legal definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
para a institucionalização de adolescentes autores de atos infracionais estabelece que 
a decisão sobre o tempo de duração da internação deve ser produzida ao longo do 
processo de execução da medida socioeducativa. Partindo de uma pesquisa realizada 
com as instituições responsáveis pela execução da medida de internação em São 
Paulo (Fórum Brás e Fundação CASA), o objetivo deste artigo é analisar o processo 
de construção dessa decisão nos relatórios produzidos pelas equipes técnicas nas 
unidades de internação para fundamentar a decisão judicial sobre a liberação do 
adolescente. O contexto prático de elaboração e recepção dos relatórios foi utilizado 
como esquema interpretativo para análise dos SURFHGLPHQWRV� HPSUHJDGRV� SDUD�
SURGX]LU�D�UD]RDELOLGDGH�GD�GHFLVmR�GH�OLEHUDU�R�DGROHVFHQWH�GD�XQLGDGH. A análise 
sugere que os três formatos desses relatos – relatórios inicial, de acompanhamento e 
conclusivo – exibem organizações típicas e empregam procedimentos que contribuem 
para a produção do fato da transformação do adolescente como efeito da medida.
PALAVRAS-CHAVE execução de medidas socioeducativas; relatórios; medida de 
internação; documentos institucionais. 
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ABSTRACT 7KH� OHJDO� IUDPHZRUN�GHILQHG�E\� WKH�&KLOG�DQG�$GROHVFHQW� 6WDWXWH� IRU� WKH�
GHWHQWLRQ� RI� MXYHQLOH� RIIHQGHUV� VWDEOLVKHV� WKDW� WKH� GHFLVLRQ� DERXW� WKH� SHULRG� RI�
LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ�PXVW� EH� SURGXFHG� GXULQJ� WKH� LQWHUYHQWLRQ��'UDZLQJ� RQ� WKH�
UHVXOWV�RI�D�UHVHDUFK�FRQGXFWHG�DW�WKH�RUJDQL]DWLRQV�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�GHWHQWLRQ�RI�
MXYHQLOHV�LQ�6DR�3DXOR��WKLV�DUWLFOH�DLPV�DW�DQDO\]LQJ�WKH�FRQVWUXFWLRQ�RI�WKLV�GHFLVLRQ�
LQ�WKH�UHSRUWV�SURGXFHG�E\�WKH�LQVWLWXWLRQ¶V�VWDII�WR�VXSSRUW�WKH�MXULGLFDO�GHFLVLRQ�WR�
UHOHDVH� WKH� \RXWK�� 7KH� SUDFWLFDO� FRQWH[W� RI� WKH� UHSRUWV¶� SURGXFWLRQ� DQG� UHFHSWLRQ�
ZDV�XVHG�DV�DQ�LQWHUSUHWLYH�VFKHPH�IRU�WKH�DQDO\VLV�RI�WKH�SURFHGXUHV�HPSOR\HG�LQ�
WKHVH�DFFRXQWV�WR�SURGXFH�WKH�GHFLVLRQ�RI�UHOHDVLQJ�WKH�DGROHVFHQW�DV�UHDVRQDEOH��7KH�
DQDO\VLV�VXJJHVWV�WKDW�WKH�WKUHH�GHVLJQV�RI�WKH�DFFRXQWV�±�LQLWLDO�UHSRUW��PRQLWRULQJ�
UHSRUW� DQG� FRQFOXVLYH� UHSRUW�±� H[KLELW� W\SLFDO� RUJDQL]DWLRQV� DQG� HPSOR\� VSHFLILF�
SURFHGXUHV�WKDW�FRQWULEXWH�WR�SURGXFH�WKH�IDFW�RI�WKH�MXYHQLOH¶V�WUDQVIRUPDWLRQ�DV�D�
FRQVHTXHQFH�RI�WKH�LQWHUYHQWLRQ��
KEYWORDS H[HFXWLRQ�RI�LQWHUYHQWLRQV��UHSRUWV��GHWHQWLRQ�RI�MXYHQLOHV��LQVWLWXWLRQDO�
documents

Entre as inúmeras inovações que a aprovação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (BRASIL, 1990) trouxe para a justiça especializada para crianças e 
DGROHVFHQWHV��D�GH¿QLomR�GR�LVRODPHQWR�LQVWLWXFLRQDO�FRPR�SULYDomR�GH�OLEHUGDGH�é, 
sem dúvida, uma das principais. Ao enquadrar essa medida como privação de um 
GLUHLWR�IXQGDPHQWDO��R�(&$�D¿UPD�VHX�FDUiWHU�FRHUFLWLYR�H�HVWDEHOHFH�D�QHFHVVLGDGH�
de restringir sua aplicação (cf. Méndez; CArrAnzA, 1992; Méndez, 2006; MAChAdo, 
2006; FrAsseto���������(VVD�SHUVSHFWLYD�GLYHUJH�GH�PRGR�VLJQL¿FDWLYR�GDTXHOD�
vigente nas duas legislações que regularam a justiça especializada no Brasil desde 
a sua emergência: sob os códigos de menores de 1927 e 1979, a institucionalização 
em estabelecimentos especializados era concebida como medida de proteção para 

“menores” em estado de abandono moral e material, de prevenção da criminalidade, 
de correção de “desvios de conduta” e de recuperação de infratores (cf. AlvArez, 
1989; 1996; rizzini; rizzini, 2004; sChuCh, 2005). O isolamento institucional era 
visto como forma de proteger, corrigir e recuperar os menores por permitir retirá-

-los do meio causador do crime e do estado de abandono. 
$LQGD�TXH�D�SURWHomR�GH�FULDQoDV�H�DGROHVFHQWHV�VHMD�GH¿QLGD�FRPR�D�¿QDOLGDGH�

FHQWUDO�GR�(&$��%5$6,/��������$UW������D�LQVWLWXFLRQDOL]DomR�GHL[D�GH�VHU�GH¿QLGD�
FRPR�PHLR�GH�UHDOL]DomR�GHVVD�¿QDOLGDGH��&RP�D�DSURYDomR�GR�HVWDWXWR��VHUi�MXVWD-
mente a restrição GD�PHGLGD�GH�LQWHUQDomR�TXH�SDVVD�D�VHU�D¿UPDGD�FRPR�IRUPD�GH�
proteção. A necessidade de proteger o direito individual à liberdade é um dos fatores 
que contribuiu para outra inovação central promovida pelo estatuto: a distinção 
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entre assistência social e repressão às infrações (cf. sChuCh, 2005; Méndez, 2006). 
Entre os dispositivos que limitam o recurso à institucionalização, o ECA diferencia 
as medidas para crianças e adolescentes cujos direitos foram violados (“medidas 
de proteção”) e aquelas para adolescentes autores de atos infracionais (“medidas 
socioeducativas”)1��$�PHGLGD�GH�LQWHUQDomR�p�GH¿QLGD�FRPR�PHGLGD�VRFLRHGXFDWLYD�
e, portanto, só pode ser aplicada aos adolescentes que cometeram crimes. Além 
disso, a institucionalização passa a estar submetida aos princípios da brevidade 
e da excepcionalidade (BRASIL, 1990, Art. 121), podendo ser utilizada somente 
como último recurso e pelo menor tempo possível. A excepcionalidade é assegu-
UDGD�QD�OHL�SHOD�GH¿QLomR�GRV�FDVRV�DRV�TXDLV�D�PHGLGD�VH�DSOLFD��³,�±�WUDWDU�VH�GH�
ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; II – por 
reiteração no cometimento de outras infrações graves; III – por descumprimento 
UHLWHUDGR�H�LQMXVWL¿FiYHO�GD�PHGLGD�DQWHULRUPHQWH�LPSRVWD´��%5$6,/��������$UW��
122). Já a brevidade é garantida pelo estabelecimento do limite máximo de duração 
da internação – três anos para todos os casos (BRASIL, 1990, Art. 121, §3º) – e 
pela determinação de que a medida seja reavaliada a cada, no máximo, seis meses 
(BRASIL, 1990, Art. 121, §2º).

$�DSURYDomR�GR�(&$�VLJQL¿FRX�XPD�DOWHUDomR�LPSRUWDQWH�QD�IRUPD�GH�HQTXD-
drar legalmente o isolamento institucional de crianças e adolescentes. A internação 
HP�LQVWLWXLo}HV�HVSHFLDOL]DGDV�SDVVD�D�VHU�GH¿QLGD�H[FOXVLYDPHQWH�FRPR�UHVSRVWD�
ao cometimento de infrações graves ou ao descumprimento reiterado de outras 
medidas. Há, no entanto, uma dimensão do enquadramento legal da medida 
socioeducativa de internação que guarda semelhanças com o modelo de justiça 
especializada estabelecido nos códigos de menores: o modo de determinação do 
tempo de duração da internação. Assim como nos códigos de menores, o prazo de 
duração da internação não é determinado no momento de aplicação da medida, mas 
durante a execução, a partir de avaliações do adolescente. Nesse sentido, é possível 
dizer que o estatuto mantém o dispositivo das sentenças indeterminadas, desta-
cado pela literatura como uma das características centrais do modelo da justiça 
especializada para crianças e adolescentes tal como foi inicialmente formulado (cf. 
AlvArez, 1996; Feld, 1997; PlAtt, 1997; tréPAnier, 1999; BAilleAu; CArtuyvels, 2007). 
A peculiaridade do estatuto está na combinação desse dispositivo com os disposi-
tivos legais que restringem o isolamento institucional. Desta forma, ainda que o 

1 Esse processo de especialização da justiça juvenil que passa a prever medidas, procedimentos 
H�LQVWLWXLo}HV�HVSHFt¿FRV�SDUD�DGROHVFHQWHV�TXH�FRPHWHUDP�FULPHV��p�GHVWDFDGR�WDPEpP�SRU�
autores que analisam as transformações recentes na justiça juvenil em países da Europa e da 
América do Norte (Cf. tréPAnier, 1999; BAilleAu, 2002; Piñero, 2006).
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tempo de internação permaneça sendo determinado por avaliações do adolescente 
e do processo desenvolvido ao longo da medida, a gravidade da infração assume 
relevância na aplicação da institucionalização, o limite máximo de internação é 
VLJQL¿FDWLYDPHQWH�UHGX]LGR�H�D�IUHTXrQFLD�GDV�UHDYDOLDo}HV�p�PDLRU2.

Considerando esse cenário, torna-se interessante investigar de que maneira o 
enquadramento legal peculiar estabelecido pelo estatuto é traduzido nas práticas 
dos atores que realizam cotidianamente a institucionalização de adolescentes. 
O dispositivo das sentenças indeterminadas adotado pelo ECA estabelece que o 
processo da execução será orientado pela necessidade de produzir a decisão sobre 
o encerramento da medida. Há, nesse dispositivo, o pressuposto de que, ao longo 
da medida, a situação inicial do adolescente será alterada e que a avaliação dessa 
alteração deve fundamentar a decisão sobre o término da intervenção. Permane-
cendo no plano da interpretação dos modelos estabelecidos pelas legislações, é 
possível dizer que a diferença de perspectiva do ECA com relação aos códigos de 
menores altera também o processo da execução das medidas. A relevância e o 
VLJQL¿FDGR�GD�GHFLVmR�VREUH�R�HQFHUUDPHQWR�RX�PDQXWHQomR�GD�LQWHUQDomR�p�PXLWR�
diferente dependendo dessa medida ser tida como meio de proteção e recuperação 
(ou seja, como medida desejável para o adolescente) ou como privação de um direito 
fundamental. Além disso, o aumento na frequência das reavaliações pode fazer 
com que o trabalho de produzir essas decisões e as evidências de transformação 
que as sustentam assuma centralidade na rotina institucional. 

Desta forma, na interpretação proposta sobre o estatuto, a construção da 
decisão sobre o término da intervenção emerge como dimensão central do processo 
de execução da medida. Tendo em vista essa centralidade, o objetivo deste artigo 
é analisar o processo de produção da decisão sobre o encerramento da medida 
a partir dos resultados de uma pesquisa empírica realizada nas instituições 
responsáveis pela execução da medida de internação em São Paulo – Fórum Brás 
e Fundação CASA. Para tanto, a análise se concentra em um instrumento central 

2 No caso do Código de Menores de 1979 (BrAsil, 1979), não havia limite máximo para a medida 
de internação e as reavaliações deveriam ser realizadas a cada dois anos (Art. 41, § 1º). Já no 
caso do Código de Menores de 1927 (BrAsil���������D�GH¿QLomR�GR�WHPSR�GH�LQWHUQDomR�YDULDYD�
de acordo com as características do menor e do tipo de instituição: menores abandonados ou em 
situação de “vadiagem”, “mendicidade”, “libertinagem” poderiam ser internados até a maioridade; 
já para os menores delinquentes o tempo de internação previsto dependia do caso, os menores 
de 14 anos só poderiam ser internados em “casa de educação” ou “escolas de preservação” e a 
medida deveria durar “o tempo necessário à sua educação comtando que não ultrapasse a idade 
de 21 annos” (BrAsil, 1927, Art. 68, § 2º); no caso dos maiores de 14 anos, o tempo de internação 
nas escolas de reforma dependia deles serem “abandonados, pervertidos ou em perigo de o ser”: 
em caso negativo, poderiam ser internados pelo período entre 1 e 5 anos, em caso positivo, pelo 
período de 3 a 7 anos.
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desse processo: os relatórios produzidos nas unidades de internação sobre os 
adolescentes. É esse instrumento que fundamenta – necessariamente, mas não 
exclusivamente – as reavaliações judiciais da medida previstas pelo estatuto. No 
caso da pesquisa realizada no Fórum Brás, os casos de internação são reavaliados a 
cada três meses3 pelos juízes do Departamento de Execuções da Infância e Juven-
tude (DEIJ)4 sempre a partir dos relatórios formulados pelas equipes técnicas das 
unidades de internação da Fundação CASA – que podem ou não conter a sugestão 
de encerramento da medida. Ainda que os juízes do DEIJ possuam outros recursos 
para fundamentar sua decisão5, as discordâncias com a sugestão dos relatórios 
da Fundação CASA são raras e a grande maioria dos casos é decidida somente 
pelos relatórios. 

2�FRQWH[WR�HVSHFt¿FR�GD�SHVTXLVD� UHIRUoD�� DVVLP��R�SDSHO�GHFLVLYR�TXH�RV�
relatórios desempenham no processo de produção da decisão sobre o término da 
medida de internação. Nesse sentido, para compreender como essas decisões são 
construídas, a análise dos relatórios torna-se fundamental. Na pesquisa, o acesso 
a esse material se deu pela consulta ao acervo institucional da Fundação CASA, 
onde estão arquivados os prontuários de todos os adolescentes que passaram pela 
instituição6. Esses prontuários contêm os documentos produzidos ao longo da 
trajetória institucional do adolescente e contemplam todas as suas passagens por 
unidades da Fundação CASA. Na maior parte dos casos, os prontuários contêm três 
tipos de relatório: relatório inicial (geralmente elaborado na unidade de internação 
provisória e, portanto, antes da sentença), relatórios de acompanhamento (produ-
zidos nas unidades de internação e sua quantidade varia de acordo com o tempo 

3 Conforme já indicado, o ECA estabelece que a medida de internação seja reavaliada a cada, no 
máximo, seis meses (Art. 121, §2º). A determinação de que as reavaliações ocorram a cada três 
meses foi estabelecida pela Ordem de Serviço Nº 5/1999 do DEIJ.

4 Trata-se de um departamento do Fórum composto por quatro juízes exclusivamente dedicados 
ao acompanhamento da execução das medidas socioeducativas na capital. De acordo com 
Christiane Whitaker (2010), o estado de São Paulo é o único que possui um departamento com 
juízes exclusivamente dedicados a execução de medidas socioeducativas.

5 Para fundamentar sua decisão sobre o término ou manutenção da internação, os juízes podem 
ainda solicitar uma avaliação do caso pela Equipe Técnica do Juízo (ETJ) - composta por sete 
psicólogas e seis assistentes sociais que respondem às demandas dos juízes - ou marcar uma 
audiência com a equipe da Fundação CASA, o adolescente e sua família.

6 O acesso às pastas e prontuários foi possibilitado como desdobramento da pesquisa “Ado-
OHVFHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL��SDVWDV�H�SURQWXiULRV�GR�³&RPSOH[R�GR�7DWXDSp��6mR�3DXOR�
63�����������´ submetida e aprovada pelo edital MCT/CNPq 03/2008, coordenada por Marcos 
Alvarez e executada no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A partir 
do universo de 115.639 prontuários arquivados no período de 1990 a 2006, foi realizada uma 
pesquisa quantitativa de uma amostra probabilística de 1.581 prontuários. As análises dos 
UHVXOWDGRV�GD�SHVTXLVD�TXDQWLWDWLYD�SRGHP�VHU�YHUL¿FDGDV�QDV�VHJXLQWHV�SXEOLFDo}HV��AlvArez 
et al., 2009; AlvArez et. al., 2010; oliveirA et al, 2014; AlvArez; oliveirA, 2015; e oliveirA, 2016.
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de internação) e relatório conclusivo (em que consta a sugestão de encerramento 
da medida). Ao todo, foram analisados 59 relatórios contidos em 9 prontuários7. 

Cabe destacar que a análise que se pretende realizar desses documentos 
envolve uma abordagem particular. Os relatórios não serão tratados aqui como 
relatos objetivos que permitem acessar as atividades institucionais ou as carac-
terísticas dos adolescentes. Conforme destaca Aaron Cicourel (1968, p. 27), o 
XVR�GH�GRFXPHQWRV�H�HVWDWtVWLFDV�R¿FLDLV�FRPR� LQIRUPDo}HV�REMHWLYDV� LJQRUD�R�
trabalho interpretativo dos atores responsáveis pela produção dessas informa-
ções e o emprego de categorias e teorias de senso comum para produzir relatos 
coerentes “do que aconteceu”. O problema em ignorar esse trabalho interpretativo 
é que o pesquisador acabaria produzindo teorias e explicações que subscrevem 
jV� WLSL¿FDo}HV�QDWLYDV�XWLOL]DGDV�QD�SURGXomR�GRV�GRFXPHQWRV� LQVWLWXFLRQDLV��
Como alternativa, o autor (1968, p. 27) propõe que o foco seja direcionado para 
a compreensão de como um conjunto de informações vagas e desconectadas são 
sucessivamente transformadas em um acontecimento ordenado.

O que Cicourel destaca, assim, é que algo é produzido no ato de relatar e que 
é precisamente essa dimensão produtiva da construção dos relatos que deve ser 
objeto de investigação. Consoante com a abordagem etnometodológica, o autor 
rejeita a possibilidade de considerar os documentos como independentes dos 
contextos e dos usos organizacionais de sua produção e interpretação (cf. gArFinkel, 
1967; sMith, 1993). Nessa chave, a objetividade, a racionalidade e facticidade não são 
concebidos como atributos intrínsecos aos documentos institucionais, mas como 
realizações práticas dos atores que os produzem e utilizam (Cf. ziMMerMAn, 1974; 
sMith, 1993). O que interessa na análise dos documentos é compreender, assim, o 
processo de REMHWLYDomR8 das ações e decisões institucionais. 

Seguindo essa abordagem, os relatórios das unidades de internação serão 
considerados a partir do contexto prático de sua elaboração, como parte das 
atividades rotineiras dessas organizações. O interesse em inserir a construção dos 
UHODWRV�R¿FLDLV�QR�FRQWH[WR�GRV�SUREOHPDV�H�SUHRFXSDo}HV�SUiWLFRV�GRV�PHPEURV�
das organizações investigadas está na possibilidade de considerar os documentos 

7 A seleção dos prontuários partiu de uma pré-seleção realizada pelos pesquisadores que coleta-
ram os dados quantitativos e da descrição que eles formularam de cada prontuário selecionado 
para análise qualitativa. 

8 Em discussão sobre a forma como a sociologia constrói a objetividade dos dados que utiliza, 
Cicourel propõe esse termo para designar a tentativa do observador ou do ator de convencer 
seu interlocutor da credibilidade das propriedades e elementos do que se chama de “dados” ou 
³IDWRV´�FRP�D�¿QDOLGDGH�GH�ID]HU�LQIHUrQFLDV�SDUD�Do}HV�IXWXUDV��$VVLP��³REMHWLYDU´�XP�HYHQWR�RX�
REMHWR�VHULD�FRQYHQFHU�DOJXpP�GH�TXH�IXQGDPHQWRV�VX¿FLHQWHV�H[LVWHP�SDUD�ID]HU�LQIHUrQFLDV�
sobre “o que aconteceu”. 



34 

Plural 24.1

Bruna Gisi Martins de Almeida

produzidos como UHODWRV�PRWLYDGRV�(PRWLYDWHG�DFFRXQWV) dos atores e não como 
“fatos” da estrutura formal das organizações (rAwls, 2003, p. 218). Como não foi 
possível acompanhar as atividades de produção e recepção dos relatórios e observar 
os procedimentos empregados pelos atores para transformar as ocorrências da 
unidade em relatos escritos, o contexto prático dos relatórios foi elaborado a partir 
das informações obtidas nas conversas e entrevistas com os atores responsáveis 
por elaborá-los e processá-los9. Considerando que as entrevistas e a consulta aos 
prontuários foram realizadas em etapas distintas da pesquisa10, as informações 
usadas para reconstituir o contexto prático operam como HVTXHPD�LQWHUSUHWDWLYR�
para análise dos documentos propriamente ditos. 

Assim, como alternativa ao tipo de análise que olha somente DWUDYpV�dos 
documentos, busca-se olhar para eles, buscando restaurar analiticamente sua 
visibilidade como mediadores produtivos (hull, 2012, p. 253). A proposta consiste 
em realizar uma leitura dos documentos menos centrada no conteúdo discursivo 
ou representacional que exibem – se distanciando, em parte, da forma como os 
documentos têm sido usualmente tratados nas análises sobre a institucionalização 
e o processamento judicial de adolescentes11 – e mais interessada nos procedi-
mentos empregados na produção desses relatos. Essa abordagem segue a proposta 
de Dorothy Smith (1993, p. 38) na sua análise dos procedimentos adotados na 
construção de relatos sobre uma pessoa se tornando doente mental. De maneira 
semelhante, o objetivo com a análise dos relatórios das unidades é LGHQWL¿FDU�RV�
SURFHGLPHQWRV�HPSUHJDGRV�SDUD�SURGX]LU�QRV�UHODWRV�D�UD]RDELOLGDGH�GD�GHFLVmR�
GH�OLEHUDU�R�DGROHVFHQWH�GD�XQLGDGH. 

A abordagem empregada na análise desse material pode ser aproximada 
também da desenvolvida por Kenneth Morrison (1981). Com o objetivo de tornar 

9 Ao longo da pesquisa de campo, realizei entrevistas com os quatro juízes do DEIJ, cinco de-
IHQVRUHV�S~EOLFRV��VHLV�SUR¿VVLRQDLV�GD�(7-�H�YLQWH�H�RLWR�IXQFLRQiULRV�GH�TXDWUR�XQLGDGHV�GH�
internação da Fundação CASA. 

10 A opção por tratar as entrevistas como esquema interpretativo para análise dos relatórios 
se deve também à diferença temporal entre os materiais: as entrevistas foram realizadas em 
2013 e os prontuários analisados compreendem o período entre 1991 e 2010. O período a que 
cada prontuário (PT) se refere: PT(A) 1991-1993; PT(B) 1996-1997; PT(C) 1998-2000; PT(D) 
1999-2000; PT(E) 2005-2008; PT(F) 2005-2010; PT(G) 2006-2009; PT(H) 2006-2008; PT(I) 
2006-2010. Como os prontuários contêm todas as passagens dos adolescentes por unidades de 
internação, esse período não traduz o período de internação dos adolescentes, mas o intervalo 
entre o primeiro relatório da primeira internação e o último relatório da última internação.

11 Inúmeras pesquisas sobre a temática analisam os documentos a partir de análise do discurso ou 
das representações sociais. Para alguns exemplos de análise de pareceres e laudos psicológicos 
elaborados durante a execução de medidas socioeducativas, ver diniz, 2001; FrAsseto, 2005; 
MosQueirA, 2013. Para análises dos relatórios ou dos prontuários institucionais como um todo: 
rodrigues, 2001; liMA, 2014. E para a análise de processos judiciais: CAstro, 2006; Águido et al, 
2013; sArtório; rosA, 2010.
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‘objetos de conhecimento’ disponíveis para estudo sociológico, o autor busca 
analisar os tipos de estruturas dos formatos (GHVLJQV) exibidos em materiais 
pedagógicos. Morrison propõe analisar esses materiais com foco na dimensão 
organizacional de seus formatos. O objetivo é buscar os atributos recorrentes da 
organização sequencial que os materiais exibem para demonstrar de que maneira 
a estrutura do formato é produtiva dos eventos pretendidos no texto (como, por 
exemplo, “fatos”, “evidências” e “respostas corretas”). 

Retomando o tema de interesse do presente artigo, é possível dizer que o evento 
pretendido nos relatórios das unidades é a decisão de liberar ou não o adolescente. 
Nesse sentido, os padrões nos procedimentos empregados nos relatos foram formu-
ODGRV�D�SDUWLU�GD�LGHQWL¿FDomR�GD�RUJDQL]DomR�GRV�IRUPDWRV�TXH�HOHV�H[LEHP��$R�
invés de organizar os relatórios pelos casos a que se referem – analisando todos 
os relatórios produzidos sobre o mesmo adolescente –, optou-se por distribuí-los 
a partir dos tipos de relatórios mais recorrentes nos prontuários: relatório inicial, 
relatório de acompanhamento e relatório conclusivo. A comparação dos relatórios 
GH�XP�PHVPR�WLSR�YLVRX�YHUL¿FDU�HP�TXH�PHGLGD�Ki�SDGU}HV�QD�IRUPD�FRPR�HOHV�
são construídos. 

O CONTEXTO PRÁTICO DOS RELATOS
Considerando que se pretende compreender os documentos institucionais 

como UHODWRV�PRWLYDGRV�(rAwls, 2003, p. 218), cabe destacar que os relatórios 
das unidades de internação não são documentos exclusivamente “internos” 
direcionados principalmente aos demais membros da unidade. Os relatórios 
têm como propósito principal orientar a decisão judicial sobre a manutenção ou 
término da internação. Eles são, assim, um tipo de relato produzido “para fora” 
da instituição, que será utilizado por atores que não presenciaram as situações e 
interações descritas no relatório para produzir suas decisões12. Conforme deta-
lhado anteriormente, na grande maioria dos casos, a decisão dos juízes do DEIJ 
é feita exclusivamente pela consulta aos relatórios. É possível supor, assim, que o 
trabalho envolvido na produção dos relatórios envolve elaborar descrições convin-
FHQWHV�GR�TXH�DFRQWHFHX�SDUD�MXVWL¿FDU�DV�Do}HV�GD�HTXLSH�H�D�GHFLVmR�GH�VXJHULU�

12 $¿UPDU�TXH�RV�UHODWyULRV�VmR�UHODWRV�SURGX]LGRV�³SDUD�IRUD´�GD�LQVWLWXLomR�QmR�VLJQL¿FD�TXH�HOHV�
não sejam mobilizados nas relações no interior das unidades de internação. Ao longo da pesquisa 
foi possível observar que os relatórios são um importante instrumento para a manutenção da 
ordem interna da unidade, sendo utilizados pelos funcionários para negociar o comportamento 
dos adolescentes. Essa dimensão não será abordada neste artigo por ensejar uma discussão 
própria. Cabe indicar, no entanto, que essa dinâmica do funcionamento das unidades e a forma 
como o poder do UHJLVWUR�p�XWLOL]DGR�QDV�UHODo}HV��SHUPLWH�UHÀHWLU�VREUH�RV�GRFXPHQWRV�D�SDUWLU�
de seu status como artefato (cf. rilles, 2006). 
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ou não a liberação do adolescente. Como apontado anteriormente, Cicourel (1968) 
argumenta que a produção de relatos escritos e orais é decisiva no processo de 
REMHWLYDU�os eventos e objetos envolvidos na produção do delinquente ao longo 
das diferentes etapas do sistema de justiça juvenil. De maneira semelhante, a 
construção dos relatórios envolve o trabalho de convencer os atores do Fórum 
GH�TXH�Ki�IXQGDPHQWRV�VX¿FLHQWHV�H�YiOLGRV�SDUD�ID]HU�LQIHUrQFLDV�VREUH�³R�TXH�
aconteceu” e decidir sobre a liberação do adolescente. 

A necessidade de construir nos relatórios a razoabilidade das ações e decisões 
GD�HTXLSH�WpFQLFD�WRUQDQGR�DV�UHFRQKHFtYHLV�H��SRUWDQWR��MXVWL¿FiYHLV��p�UHIRUoDGD�
SHOR�FRQWH[WR�HVSHFt¿FR�TXH�LQIRUPD�D�UHODomR�HQWUH�RV�MXt]HV�GR�'(,-�H�D�)XQGDomR�
&$6$��2V�MXt]HV�HODERUDP�D�DYDOLDomR�H�D�¿VFDOL]DomR�GR�WUDEDOKR�UHDOL]DGR�QDV�
unidades como parte de suas atribuições, e consideram esse trabalho fator deci-
sivo dos efeitos da medida. Para eles, os efeitos da medida dependem muito da 
qualidade do trabalho das equipes, o que varia entre as diferentes unidades. Além 
GLVVR��Ki�HQWUH�RV�MXt]HV�XPD�GHVFRQ¿DQoD�GH�TXH�R�HQYLR�GH�UHODWyULRV�FRQFOXVLYRV�
seja motivado pela necessidade da Fundação CASA de liberar vagas. O principal 
parâmetro adotado pelos juízes para controlar a “coerência” e adequação dos 
relatórios é a gravidade do ato infracional. 

1DV�HQWUHYLVWDV�UHDOL]DGDV�FRP�RV�GLIHUHQWHV�SUR¿VVLRQDLV�TXH�SDUWLFLSDP�GR�
processo de elaboração dos relatórios, essa atividade era frequentemente apre-
sentada como um problema prático e “burocrático”. Nas falas, a necessidade de 
SURGX]LU�RV�UHODWyULRV�HP�SRXFR�WHPSR�¿JXUDYD�HQWUH�DV�GHPDQGDV�H[FHVVLYDV�GH�
WUDEDOKR��'H�DFRUGR�FRP�HOHV��D�JUDQGH�TXDQWLGDGH�GH�DGROHVFHQWHV�SRU�SUR¿VVLRQDO�
(em torno de 20 no caso de psicólogas e assistentes sociais) somada a frequência 
GRV�UHODWyULRV�GHL[DULDP�RV�SUR¿VVLRQDLV�VREUHFDUUHJDGRV�H�LPSDFWDULD�D�TXDOLGDGH�
do trabalho. Essa preocupação com a “qualidade do relatório” era vinculada, por 
sua vez, às cobranças do judiciário e ao risco de ter o relatório questionado ou 
negado pelo juiz. No relato dos funcionários, o trabalho realizado para evitar que 
essa possibilidade se concretize envolveria a produção de um relato coerente em 
que não há discordâncias, contradições ou “brechas”:

(�R�MXGLFLiULR�p�EHP�ULJRURVR�������6H�D�JHQWH�QmR�PDQGD�>R�UHODWyULR@�HOHV�
FREUDP��Qp"�(OHV�R¿FLDP��VH�YRFr�QmR�PDQGD��YHP�R�R¿FLDO�GH�MXVWLoD�DTXL�QD�
XQLGDGH�SUD�FREUDU�������0DV�HPEDVDGR�QDTXHOD�GLVFXVVmR��Qp"�6HQmR�YDL�FDGD�
SHVVRD�IDODU�XPD�FRLVD��Qp"�(QWmR�WHP�TXH�VHU�HPEDVDGR�QD�GLVFXVVmR��SRUTXH�
SUD�HVVDV�SHVVRDV�TXH� WHP�XPD�RSLQLmR�GLIHUHQWH�� WHP�TXH� VH� FKHJDU�D�XPD�
FRQFOXVmR�������1p"�(QWmR�WHP�TXH�Wi�GH�DFRUGR��RV�SDUHFHUHV��jV�YH]HV�D�VHJXUDQoD�
IDOD�³DK��R�PHQLQR�Gi�SUREOHPD�QD�VDOD�GH�DXOD �́�Dt�D�SHGDJRJLD�IDOD��³1mR��HOH�
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QmR�Gi�SUREOHPD�QD�VDOD�GH�DXOD �́�HQWmR�QmR�H[LVWH��Qp��LVVR��HQWmR�WHP�TXH�WHU�
XPD�FRQYHUVD��(Psicóloga 2, Encarregada Técnica – Unidade 3)

3DUWLFXODUPHQWH��TXDQGR�YRFr�YDL�IHFKDU�XP�FDVR��VXEHQWHQGH�VH�TXH�YRFr�
WHP�TXH�WHU��D�HTXLSH�WHP�TXH�HVWDU�FRHVD�������(QWmR��DVVLP��R�MXL]�ROKD��VH�FDGD�
XP�IDODU�QD�PHVPD�OLQKDJHP��Qp��GLJDPRV�DVVLP��HOH�HQWHQGH�TXH��ULVRV��Wi�WXGR�
UHODWLYDPHQWH�RUGHQDGR��������³$K��YDPRV�ID]HU�GH�WDO�PHQLQR"´�³9DPRV �́�Dt�WHP�
GLYHUJrQFLDV��GLVFXWH�XP�SRXFR�R�FDVR��FDGD�XP�VH�SRVLFLRQD��PDV�SUD�ID]HU�H�VH�
IHFKDU��HVVH�WRGR�DTXL�WHP�TXH�HVWDU�EHP�UD]RiYHO��Qp��R�FRQWH~GR�GHVFULWR��EHP�
PDLV�FRHVR��SUD�TXHP�ROKDU�H�IDODU�³RSD��HVVD�HTXLSH�IH]�XP�WUDEDOKR´�������(QWmR��
VH�R�SURPRWRU�SHJD�H�ROKD��Dt�EDWH�DTXL�QD�FRQFOXVmR��Qp"�������(QWmR��DVVLP��TXDQGR��
p�GH�QRYR�TXH�HX�W{�IDODQGR�QR�FRQWH~GR�GH�UHODWyULR��TXDQGR�R�UHODWyULR�YDL�H�
GHL[D�EUHFKD�SUD�G~YLGD��R�TXH�R�MXL]�ID]LD�HP�6mR�3DXOR"�0DQGDYD�D�HTXLSH�GHOH�
FKDPDU�D�IDPtOLD�H�R�PHQLQR��SUD�FRQYHUVDU�XPD�~QLFD�YH]��(Assistente Social 
1 – Unidade 1)

Há, assim, a percepção da necessidade de sustentar, no relatório, a impressão 
sobre o trabalho realizado na unidade. O relatório não é visto exclusivamente 
como apresentação de informações sobre o adolescente, mas, também, como 
apresentação da própria instituição. A “coesão” e a “coerência” produzidas no 
relato são referidas ao trabalho da equipe e não ao adolescente. Nesse sentido, é 
possível compreender a atividade de produção dos relatórios como um exemplo de 

“performance de equipe” que envolve o manejo das impressões relativas à “fachada” 
institucional (goFFMAn, 1990). 

Tendo esse cenário em vista, é possível supor que a construção da racionali-
dade da sugestão de liberação do adolescente ou manutenção da medida passa pela 
produção de evidências do trabalho desenvolvido pelos funcionários. Essa ideia é 
ainda reforçada pela discussão sobre o que a indeterminação do tempo de duração 
da internação pressupõe. A noção de que o término da institucionalização deve ser 
determinado pela avaliação da alteração ou transformação produzida na situação 
GR�DGROHVFHQWH�VLJQL¿FD�TXH��SDUD�MXVWL¿FDU�D�GHFLVmR�GH�OLEHUDU�R�DGROHVFHQWH��RV�
funcionários precisam produzir evidências dessa transformação como resultado 
do seu trabalho. 

OS RELATÓRIOS

RELATÓRIO INICIAL
Os relatórios iniciais são compostos principalmente por dois tipos de infor-

mação: características e trajetória do adolescente e de sua família e evidências das 
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causas que levaram o adolescente a cometer a infração. Cabe destacar ainda que 
é comum haver semelhanças entre os relatórios iniciais das diferentes passagens 
do mesmo adolescente. Na grande maioria dos casos, a descrição da trajetória do 
adolescente é somente atualizada e a situação que explica a infração é reapresen-
tada. Essa relação entre os diferentes relatórios iniciais pode ser um indicativo 
GH�TXH�D�GH¿QLomR�GD�VLWXDomR�GR�DGROHVFHQWH�FRQVWUXtGD�QR�SULPHLUR�UHODWyULR�p�
utilizada para interpretar os novos atos infracionais. 

Todos os relatórios iniciais analisados contêm alguma caracterização do 
adolescente e de sua família, indicando ser este um item necessário desse tipo de 
UHODWyULR��$V�LQIRUPDo}HV�HVSHFt¿FDV�TXH�VmR�LQFOXtGDV��QR�HQWDQWR��YDULDP�QRV�
diferentes casos. É frequente a inclusão de características que indicam “problemas” 
na vida e trajetória do adolescente e que, em muitos casos, são apresentados como 
fatores que contribuíram para o adolescente cometer a infração. É o que se pode 
observar nos exemplos a seguir:

$�JHQLWRUD�FRPSDUHFHX�SDUD�HQWUHYLVWD�H�UHODWRX�QRV�TXH�FRQYLYHX�PDULWDO-
PHQWH�FRP�R�6U��>QRPH�GR�SDL@13�GXUDQWH����DQRV��(QWUHWDQWR��R�UHODFLRQDPHQWR�
IRL� FRQÀLWXRVR��SRLV�GHVGH�R� LQtFLR� HOH�PRVWURX� VHU� H[WUHPDPHQWH� FLXPHQWR�H�
DJUHVVLYR�H�ID]LD�XVR�DEXVLYR�GH�HWtOLFRV�������

2�6U��>QRPH�GR�SDL@�OHYDYD�XPD�YLGD�PXLWR�GHVUHJUDGD�H�TXDQGR�>DGROHVFHQWH�
HP�TXHVWmR@�FRQWDYD�FRP����PHVHV�GH�YLGD��R�SDL�IRL�EDOHDGR��(VWLOKDoRV�GH�EDOD�
¿FDUDP�DORMDGRV�HP�VHX�RUJDQLVPR�H�DRV�SRXFRV�WHYH�VXD�VD~GH�IUDJLOL]DGD�������

+i����DQRV�R�JHQLWRU�IDOHFHX�HP�GHFRUUrQFLD�GH�FRPSOLFDo}HV�JHUDGDV�SRU�
FkQFHU�QR�EDoR�

&RP�D�PRUWH�GR�SDL��RV�GRLV�¿OKRV�PDLV�YHOKRV��>QRPH�GR�LUPmR�PDLV�YHOKR�
H�GR�DGROHVFHQWH� HP�TXHVWmR@��¿FDYDP�VR]LQKRV�H�SDVVDUDP�D�QmR�DFDWDU�DV�
orientações maternas.

$�JHQLWRUD��SDUD�FRQVHJXLU�DWHQGr�ORV��SHGLX�GHPLVVmR�GR�HPSUHJR��QR�HQWDQWR��
R�¿OKR�PDLV�YHOKR��>QRPH�GR�LUPmR�PDLV�YHOKR@��Mi�KDYLD�LQLFLDGR�R�XVR�GH�EHELGDV�
DOFRyOLFDV�H�HQYROYHU�VH�FRP�PiV�FRPSDQKLDV��OHYDQGR�FRQVLJR�R�LUPmR�>QRPH�
GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@�

3DUD�DIDVWDU�RV�¿OKRV�GR�DPELHQWH�R�TXDO�HVWDYDP�LQVHULGRV��D�6UD��>QRPH�GD�
PmH@�YHQGHX�D�FDVD�H�DGTXLULX�RXWUD�QR�>QRPH�GR�EDLUUR@��PDV�SRXFR�DGLDQWRX��

13 Para garantir o anonimato dos adolescentes e de sua família, optei por omitir todos os nomes 
de pessoas ou lugares. 
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SRLV��VHJXQGR�D�PmH��>QRPH�GR�LUPmR�PDLV�YHOKR@��FRQWLQXD�EHEHQGR�H�H[HUFH�
VREUH�R�LUPmR�LQÀXrQFLD�QHJDWLYD�������

2�UHODFLRQDPHQWR�IDPLOLDU�p�GHVFULWR�SHOR�MRYHP�H�JHQLWRUD�FRPR�WUDQTXLOR��
H[FHWR�SHORV�SUREOHPDV�FDXVDGRV�SHOR�PDLV�YHOKR�

6REUH� R� DWR� GHOLWLYR�� R� DGROHVFHQWH�QHJD� HQYROYLPHQWR�� DILUPDQGR�TXH��
MXQWDPHQWH�FRP�R�LUPmR��HQWURX�QR�EDU�SDUD�WRPDU�iJXD�H�QmR�YLX�VH�R�PHVPR�
UHDOPHQWH�IH]�DQ~QFLR�GH�DVVDOWR�

(Prontuário G – Relatório Inicial de 03/07/06)

1R�FRQWDWR�LQIRUPRX�QRV�D�JHQLWRUD�TXH�R�¿OKR�HVWDYD�EHP�QR�ODU��QR�LQtFLR�
GH�VXD�GHVLQWHUQDomR��SRUpP�REVHUYRX�TXH�>QRPH�GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@�
KDYLD�UHWRPDGR�R�FRQWDWR�FRP�DV�DPL]DGHV�GH� LQÀXrQFLD�QHJDWLYD��3URFXURX�
FRQYHUVDU��RULHQWDU��QR�HQWDQWR��SHUFHELD�SRXFD�GLVSRVLomR�GD�SDUWH�GR�¿OKR�HP�
REHGHFHU�jV�VXDV�UHFRPHQGDo}HV�������

$�6UD��>QRPH�GD�PmH@�UHODWD�TXH�VH�HQFRQWUD�FRQYLYHQGR�PDULWDOPHQWH�FRP�
R�6U��>QRPH�GR�SDGUDVWR@�Ki�FHUFD�GH����DQRV�H�SRVVXL�GXDV�¿OKDV�GHVWD�XQLmR�
�>QRPH�GDV�GXDV�¿OKDV@���3RVVXL�RXWURV�WUrV�¿OKRV�GH�UHODFLRQDPHQWRV�DQWHULRUHV�
EUHYHV��GRV�TXDLV�GRLV�VXPLUDP�DR�UHFHEHUHP�D�QRWtFLD�GD�JUDYLGH]�VHP�VDEHU�R�
paradeiro dos mesmos. (...)

4XHVWLRQDGR�VREUH�R�XVR�GH�GURJDV�DOHJD�ID]HU�XVR�GH�PDFRQKD�GHVGH�RV����
DQRV��WHQGR�WDPEpP�H[SHULPHQWDGR�FRFDtQD��FUDFN��FROD��WLQQHU��ODQoD�SHUIXPH�
H�r[WDVH��WHQGR�LQLFLDGR�VHX�XVR�SRU�FXULRVLGDGH��QXQFD�IH]�WUDWDPHQWR�GH�GURJD-
GLomR�H�QmR�VH�FRQVLGHUD�YLFLDGR��VHQGR�FRQYHQLHQWH�TXH�UHFHED�WUDWDPHQWR�SDUD�
tanto.

$¿UPD�TXH�Mi�YHP�PDQWHQGR�FRQWDWR�FRP�DPL]DGHV�LQDGHTXDGDV�GHVGH�RV�
VHXV����DQRV�GH�LGDGH��WHQGR�FRQKHFLGR�DV�PHVPDV�QR�EDLUUR��>1RPH�GR�DGROHV-
FHQWH�HP�TXHVWmR@�FRQWD�FRP����SDVVDJHQV�SRU�HVWD�)XQGDomR�SRU�URXER�GH�FHOXODU��
VHQGR�D�HQWUDGD�DWXDO�WDPEpP�SRU�URXER�GH�FHOXODU�������

2�UHODFLRQDPHQWR� IDPLOLDU�VHJXQGR�R� MRYHP�p�GHVFULWR�FRPR�KDUPRQLRVR�
SRGHQGR�FRQWDU� FRP�R�DSRLR� H� UHVSDOGR�GH� VXD�JHQLWRUD��TXH� VHJXQGR�HOH� VH�
PRVWUD�GLVSRQtYHO�D�DX[LOLD�OR�TXDQGR�GD�VXD�YROWD�DR�PHLR� VRFLDO��1RWDPRV�
SHORV�UHODWRV�GR�MRYHP�H�SHORV�GDGRV�GD�OHLWXUD�GDV�SHoDV�TXH�VXD�JHQLWRUD�QmR�
WHP�FRQVHJXLGR�VH�LPSRU�FRPR�¿JXUD�GH�DXWRULGDGH�IUHQWH�DRV�¿OKRV��SRLV�WHP�
XP�RXWUR�¿OKR�>QRPH�GH�RXWUR�¿OKR@�WDPEpP�QHVWD�IXQGDomR�SRU�PRWLYR�GH�URXER��
VHQGR�QHFHVViULR�TXH�UHFHED�DMXGD�SDUD�WDQWR�

7DO� IDOWD�GH� FRQWUROH� DOLDGR�j� VXD� LPDWXULGDGH� H� LPSXOVLYLGDGH�� IRUDP�
IDWRUHV�TXH�SURSLFLDUDP�SDUD�>QRPH�GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@�R�FRQWDWR�FRP�
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DPL]DGHV�LQDGHTXDGDV��FRP�DV�TXDLV�LQLFLRX�QR�XVR�GH�GURJDV�H�QR�PHLR�GHOLWLYR��
H�VH�VHQWLQGR�DFROKLGR�QR�JUXSR�SDVVRX�D�DJLU�FRPR�RV�GHPDLV�SUDWLFDQGR�DWRV�
GHOLWLYRV�VHP�PHGLU�DV�FRQVHTXrQFLDV�GRV�PHVPRV��H�FRPR�HVWDYD�LOXGLGR�SHORV�
JDQKRV�IiFHLV�GHVWD�YLGD�QmR�GDYD�DWHQomR�DRV�FRQVHOKRV�GH�VHXV�IDPLOLDUHV�

(Prontuário F – Relatório Inicial de 14/04/2009)

Como é possível observar nos trechos reproduzidos, ainda que nem todas as 
características apresentadas do adolescente e de sua família sejam vinculadas 
causalmente ao ato infracional, em todos os relatórios iniciais há o esforço de 
construir uma explicação para a infração, a partir dessas informações. Dado a 
necessidade de extrair dessa apresentação uma explicação para o delito, elaboram-
�VH�RV�HOHPHQWRV�³VX¿FLHQWHV´�SDUD�D�FRQVWUXomR�GDV�FDXVDV��$� IRUPD�FRPR�XP�
DWULEXWR�HVSHFt¿FR�DVVXPLUi�UHOHYkQFLD�H[SOLFDWLYD�QR�UHODWR�YDULD�QRV�GLIHUHQWHV�
prontuários: enquanto no relatório do Prontuário G, o comportamento do irmão 
GR�DGROHVFHQWH�p�DSUHVHQWDGR�FRPR�IRQWH�GH�³LQÀXrQFLD�QHJDWLYD´�H�p�GLUHWDPHQWH�
vinculado à infração; no caso do Prontuário F, o comportamento do irmão é 
XWLOL]DGR�FRPR�HYLGrQFLD�GD�LQFDSDFLGDGH�GD�PmH�GH�³VH�LPSRU�FRPR�¿JXUD�GH�
autoridade”, o que, por sua vez, “propiciou” o contato com “amizades inadequadas” 
H�FRP�R�³PHLR�GHOLWLYR �́�$�H[SOLFDomR�HVSHFt¿FD�SURGX]LGD�VREUH�R�DWR�GHSHQGH��
assim, de uma organização interna a cada relatório, daí a variação nas caracterís-
ticas incluídas nos diferentes relatórios. 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Se os relatórios iniciais são majoritariamente dedicados a construir as 

características do adolescente e de sua família e produzir uma explicação para 
o ato infracional, nos relatórios de acompanhamento o foco é direcionado para 
as atividades e intervenções realizadas pela equipe e para o comportamento do 
adolescente na unidade. A maior parte das informações inseridas nesses relatórios 
são vinculadas a evidências do trabalho desenvolvido com o adolescente de modo 
a elaborar a razoabilidade das ações institucionais. Nesse sentido, esses relatórios 
são os que exibem mais claramente a atividade de DFFRXQWDELOLW\�institucional, 
como relato produzido “para fora” da unidade. 

Ainda que o foco desse tipo de relatório seja o contexto institucional e o que 
ocorre na unidade, em muitos relatórios de acompanhamento as características da 
família e da trajetória do adolescente são reapresentadas, mas agora vinculando-as 
às medidas adotadas pela equipe: seja como resultado delas (no caso das visitas 
domiciliares) ou como o que as motivou:



41 

2017

A produção do fato da transformação do adolescente: uma análise dos relatórios utilizados na execução...

$RV�����������UHDOL]DPRV�YLVLWD�GRPLFLOLDU��TXDQGR�FRQ¿UPDPRV�D�IDOD�GR�
MRYHP�GH�TXH�VHXV�SDLV�HVWmR�VHSDUDGRV��PDV�TXH�UHVLGHP�PXLWR�SUy[LPRV��VmR�
YL]LQKRV��

$R�FKHJDUPRV�QD�UHVLGrQFLD��TXHP�QRV�UHFHEHX�IRL�6UD��>QRPH�GD�PmH@�����
DQRV��TXH��GH�SURQWR�QRV�SDUHFHX�XPD�SHVVRD�FRP�VD~GH�ItVLFD�H�PHQWDO�GHELOLWDGD��
HPERUD�QmR�IRUPXODVVH�TXHL[DV��DSHQDV�DSUHVHQWDQGR�XP�GLVFXUVR�UHSHWLWLYR�GH�
TXH�QmR�p�ORXFD��,QLFLDOPHQWH�QHJRX��PDV�GLDQWH�GD�D¿UPDomR�GD�¿OKD�>QRPH�GD�
LUPm@�����DQRV��DVVXPLX�TXH�Mi�SDVVRX�SRU�DYDOLDomR�SVLTXLiWULFD��QmR�TXHUHQGR�
IDODU�VREUH�R�DVVXQWR�

$�6UD��>QRPH�GD�PmH@�PRVWUD�VH�GHYLWDOL]DGD��VLF��H�GHVFUHQWH�HP�UHODomR�j�
YLGD��3DUHFHX�QRV�DLQGD��XPD�SHVVRD�DOKHLD�j�UHDOLGDGH�LQWHUQD�H�H[WHUQD��TXH�
QHFHVVLWD�FRP�XUJrQFLD�GH�DMXGD�±�DWHQGLPHQWR�PpGLFR�SVLFRWHUiSLFR�������

'LDQWH�GHVVD�SUREOHPiWLFD��HQFDPLQKDPRV�D�6UD��>QRPH�GD�PmH@��SDUD�WUDWD-
PHQWR�PpGLFR�SVLTXLiWULFR�QD�8%6�GR�EDLUUR�>QRPH�GR�EDLUUR@��DVVLP�FRPR�R�6U��
>QRPH�GR�SDL@�H�D�¿OKD�>QRPH�GD�LUPm@��XPD�YH]�TXH��D�DGROHVFHQWH�p�TXHP�FXLGD�
GD�PmH��H�DVVXPH�DV�UHVSRQVDELOLGDGHV�TXDQWR�DRV�DID]HUHV�GRPpVWLFRV��R�TXH��
GH�FHUWD�IRUPD��DFDED�OKH�WUD]HQGR�XPD�VREUHFDUJD�PXLWR�JUDQGH�

$OpP�GR�HQFDPLQKDPHQWR�SDUD�$FRPSDQKDPHQWR�3VLFROyJLFR�H�GH�2ULHQ-
WDomR�)DPLOLDU��QD�RSRUWXQLGDGH�RIHUHFHPRV�YHUED�SDUD�DMXGD�GH�FXVWR�SDUD�
WUDQVSRUWH��H�D�6UD��>QRPH�GD�PmH@�H�>QRPH�GD�LUPm@�WrP�YLQGR�YLVLWDU�>QRPH�
GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@��R�TXH�OKH�WURX[H�JUDQGH�FRQWHQWDPHQWR��H�WHP�QRV�
SRVVLELOLWDGR�WUDEDOKDU�R�VHQWLPHQWR�GH�SHUWLQrQFLD�IDPLOLDU�

 (Prontuário H – Relatório de acompanhamento de 16/07/2007)

Além dessa construção das medidas adotadas a partir da caracterização da 
situação familiar, um dos principais meios através dos quais se produz a razoa-
bilidade das ações e intervenções da equipe consiste na descrição das atividades 
nas quais o adolescente foi inserido na unidade a partir das transformações que 
elas podem gerar em seu comportamento:

4XDQWR�jV�R¿FLQDV�DUWHVDQDLV�GHVHQYROYLGDV�QD�XQLGDGH�SHORV�IXQFLRQiULRV�
GR�VHWRU�SHGDJyJLFR��DV�TXDLV�WHP�SRU�REMHWLYR�GHVHQYROYHU�H�DSULPRUDU�D�FRRUGH-
QDomR�PRWRUD��FRQFHQWUDomR��VRFLDELOL]DomR�H�FRRSHUDomR�SDUWLFLSRX�GDV�R¿FLQDV�
GH�FRQIHFomR�GH�ERQHFDV�GH�Om�H�GHFRXSDJH��'XUDQWH�HVWDV�DWLYLGDGHV�GHPRQVWURX�
GHVWUH]D�H�LQWHUHVVH�HP�WRGDV�DV�R¿FLQDV�������

)UHTXHQWD�D�R¿FLQD�WHPiWLFD�GH�GURJDGLomR��IHLWD�SHORV�IXQFLRQiULRV�GR�VHWRU�
SHGDJyJLFR��FRP�R�REMHWLYR�GH�TXH�R�DGROHVFHQWH�VHMD�FDSD]�GH�VH�LGHQWL¿FDU�FRPR�
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UHVSRQViYHO�SHODV�VXDV�HVFROKDV��VHQGR�DVVLP�FDSD]�GH�HYLWDU�SUREOHPDV�IXWXURV�
FRP�D�FRQVFLHQWL]DomR�GRV�PDOHItFLRV�GR�WUi¿FR�GH�GURJDV�GHQWUR�GD�VRFLHGDGH�

3DUWLFLSD�GH�FXUVR�SUR¿VVLRQDOL]DQWH�GH�DUELWUDJHP�RUJDQL]DGR�SHOD�>QRPH�
GD�DVVRFLDomR�GH�DUELWUDJHP@��R�TXDO�WHP�SRU�REMHWLYR�IRUPDU�MXt]HV�GH�IXWHERO�
FRPSHWHQWHV�H�DFLPD�GH�WXGR�LQFHQWLYDU�R�MRJR�OLPSR�H�ORJUDU�XPD�LQWHUSUHWDomR�
XQLIRUPH�H�FRUUHWD�GDV�UHJUDV�GR�MRJR��D�¿P�GH�HYLWDU�PDO�HQWHQGLGRV��OHV}HV�
H�VLWXDo}HV�FRQWURYHUWLGDV��e�LQWHUHVVDQWH�UHVVDOWDU�TXH�R�SUySULR�DGROHVFHQWH�
SHGLX�SDUD�VHU�LQVHULGR�QR�FXUVR�H�TXH�DWp�R�SUHVHQWH�PRPHQWR�WHP�DSUHVHQWDGR�
XP�ERP�UHQGLPHQWR�������

(VWi�LQVFULWR�H�SDUWLFLSDQGR�GR�FXUVR�SUR¿VVLRQDOL]DQWH�GH�FULDWLYLGDGH�UHJX-
ODPHQWDGR�SHOD�³>QRPH�GD�RUJDQL]DomR@´�H�PLQLVWUDGR�SRU�XP�FRUSR�SHGDJyJLFR�
FDSDFLWDGR�SDUD�WDO��(VVD�DWLYLGDGH�WHP�FRPR�SURSyVLWR�LQFHQWLYDU�VXD�FDSDFL-
GDGH�GH�FULDU��GH�GDU�RULJHP��IRUPDU�H�JHUDU�SDUD�GHVHQYROYHU�FRPSHWrQFLDV��
SDUD�XPD�DWXDomR�YROWDGD�j�TXHEUD�GH�SDUDGLJPDV�TXH�EORTXHLDP�R�SURFHVVR�
GH�FULDomR�DOpP�GH�PHOKRULD�FRQWtQXD��GHVDWLYDQGR�R�FRQGLFLRQDGRU�GH�KiELWRV�
das pessoas.

(Prontuário I – Relatório de acompanhamento de 22/04/2008)

Como é possível observar nesse exemplo, as atividades ofertadas nas unidades 
são apresentadas nos relatórios de acompanhamento a partir de seus “objetivos” 
e “propósitos” elaborados pelos efeitos que podem promover no adolescente 
(inserção no mercado de trabalho, conscientização, aquisição de certa atitude). 
$V�DWLYLGDGHV�SHGDJyJLFDV��FXOWXUDLV�H�SUR¿VVLRQDLV�VmR�IRUPXODGDV��DVVLP��FRPR�
meio de intervir no comportamento do adolescente. Esse procedimento narrativo 
permite apresentar a rotina institucional como intencionalmente planejada para 
operar uma transformação no adolescente. 

Paralelamente a essa construção da coerência do trabalho desenvolvido na 
unidade, como se pode ver nos trechos reproduzidos, a descrição das atividades 
é também acompanhada de avaliações do desempenho e comportamento do 
adolescente ao executá-las. Nessa avaliação, não há distinção entre a disposição 
e interesse do adolescente na realização das atividades pedagógicas, culturais 
H�SUR¿VVLRQDLV�H�DV� ³IDOWDV�GLVFLSOLQDUHV´�RX�REHGLrQFLD�jV�QRUPDV�H� UHJUDV�GD�
unidade. Qualquer comportamento do adolescente pode ser avaliado, vinculado 
às intervenções realizadas e construído como evidência de sua transformação. 

2EVHUYDPRV�TXH�QHVWH�SHUtRGR�GH����GLDV�R�MRYHP�PRVWURX�VH�FRP�GL¿FXO-
GDGHV�GH�DGDSWDomR�SRLV� VHPSUH�PDQLIHVWD� µTXHL[DV¶�QD�iUHD�GH�DWHQGLPHQWR�
PpGLFR�H�RGRQWRORJLVWD�FRPR�IRUPD�GH�FKDPDU�DWHQomR��WDOYH]�SRU�DSUHVHQWDU�
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FDUrQFLD�DIHWLYD��PDV�TXH�DSyV�LQWHUYHQomR�WpFQLFD�DSUHVHQWD�ERD�DGDSWDomR�jV�
QRUPDV�GH�DWHQGLPHQWR��FRP�UHFHSWLYLGDGH�DV�QRVVDV�RULHQWDo}HV�

(Prontuário D – Relatório de acompanhamento de 27/01/2000)

(P�UHODomR�DR�MRYHP�>QRPH�GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@��HQTXDQWR�LQWHUQR��
YHP�DSUHVHQWDQGR�RVFLODo}HV�HP�VHX�FRPSRUWDPHQWR�FRP�DWLWXGHV�LPSXOVLYDV�
HQYROYHQGR�VH� HP�HSLVyGLRV� LQGLVFLSOLQDU� �VLF���(P�YLUWXGH�GHVWDV� FRQGXWDV�
FXOPLQRX�HP�YiULRV�EROHWLQV�GH�RFRUUrQFLD��QHVWD�XQLGDGH��������

1R�PRPHQWR�FRQVWDWDPRV�TXH�>QRPH�GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@��DSUHVHQWD-
�VH�HP�SURFHVVR�GH�HODERUDomR�FUtWLFD��RQGH�QRV�DWHQGLPHQWRV�SVLFRVVRFLDLV�WHP�
VLGR�OHYDGR�D�UHÀHWLU�TXDQWR�VXD�VLWXDomR�SUHJUHVVD��2�MRYHP�WHP�YLYHQFLDGR�
SHUtRGR�RQGH�EXVFD�UHDYDOLDU�VXD�FRQGXWD�H�YDORUHV�H�SDUD�WDO�VROLFLWD�DX[tOLR�
GHVWD� HTXLSH� WpFQLFD�� SULQFLSDOPHQWH� HP�PRPHQWRV�GH�PDLRU� LQVWDELOLGDGH�
HPRFLRQDO�H�DQJ~VWLD��

2�MRYHP�DSUHVHQWD�DWp�HQWmR�GL¿FXOGDGH�HP�FRQWURODU�VXD�LPSXOVLYLGDGH�R�
TXH�DFDED�SRU�UHÀHWLU�HP�DWLWXGHV�SHUPHDGDV�GH�DJUHVVLYLGDGH��XPD�YH]�TXH��GH�
IRUPD�GHIHQVLYD��SRU�YH]HV��µDWDFDQGR¶��FRQIRUPH�LQIRUPDGR�D�HVVH�MXt]R�GH�DFRUGR�
FRP�DYDOLDo}HV�GD�&RPLVVmR�GH�$YDOLDomR�GLVFLSOLQDU�GHVWD�8,��&RPSUHHQGHPRV�
TXH��WDO�GLQkPLFD��HVWHMD�UHODFLRQDGD�D�VHX�GHVHQYROYLPHQWR��VLF���

(Prontuário I – Relatório de acompanhamento de 23/10/2009)

3DUD�¿QDOL]DU�D�DQiOLVH�GRV�UHODWyULRV�GH�DFRPSDQKDPHQWR��FDEH�GHVWDFDU�TXH�
não consta nesses relatórios a sugestão de manutenção da medida. Diferente dos 
relatórios conclusivos – cuja análise desenvolverei a seguir –, as informações não 
SDUHFHP�VHU�LQVHULGDV�HP�IXQomR�GH�XPD�VXJHVWmR�¿QDO��FRPR�HODERUDomR�GH�VXD�
razoabilidade. Quando existe, na “conclusão” dos relatórios geralmente consta 
VRPHQWH�D�D¿UPDomR�GH�TXH�D�HTXLSH�GDUi�FRQWLQXLGDGH�DR�WUDEDOKR��2XWUR�LQGL-
cativo de que o relatório de acompanhamento não é organizado pela construção da 
decisão de manutenção da medida é a variação na avaliação do adolescente. Ainda 
que os relatórios de acompanhamento sejam repletos de avaliações do adolescente, 
elas podem ser tanto majoritariamente negativas quanto majoritariamente posi-
tivas. No caso do prontuário H, por exemplo, em uma das passagens em que o 
adolescente permanece 2 anos e 4 meses internado, constam cinco relatórios de 
acompanhamento sendo que em quatro deles a avaliação do adolescente é positiva. 
Somente no último relatório de acompanhamento menciona-se a decisão de manter 
o adolescente internado e a sua motivação: o adolescente teria se envolvido em 
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um “tumulto” na unidade e, por isso, a equipe reviu a decisão de enviar o relatório 
conclusivo para o juiz. 

Ainda que seja frequente nos relatórios de acompanhamento a presença de 
avaliações dos comportamentos e atitudes do adolescente na unidade, não há a 
construção de uma decisão a partir dessa elaboração de evidências de transfor-
mação. Como não há uma decisão sendo formulada, não se extrai consequências 
GDV�DYDOLDo}HV�H�VXD�LQFOXVmR�¿FD�VXEPHWLGD�j�FRQVWUXomR�GR�WUDEDOKR�GHVHQYROYLGR�
na unidade cuja demonstração é o foco principal desse tipo de relatório. 

RELATÓRIO CONCLUSIVO
Busquei desenvolver ao longo deste item o argumento de que os relatórios 

iniciais e os relatórios de acompanhamento exibem construções típicas que 
permitem, por sua vez, elaborar seus focos principais de atenção: produção da 
explicação para a infração e demonstração das evidências do trabalho desenvol-
vido na unidade, respectivamente. Como visto, no entanto, há variações no tipo 
GH�LQIRUPDomR�H�QD�IRUPD�HVSHFt¿FD�FRPR�DV�LQIRUPDo}HV�VmR�LQVHULGDV�QHVVHV�
relatos (por exemplo, as avaliações do adolescente nos relatórios de acompanha-
mento). Além disso, nem todos os prontuários analisados contêm esses tipos de 
relatório. Essa variação não existe no caso dos relatórios conclusivos: eles estão 
presentes em todos os prontuários e para todas as passagens dos adolescentes 
por unidades de internação. Esse tipo de relatório é também o que exibe maior 
KRPRJHQHLGDGH�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�j�VXD�RUJDQL]DomR�H�HOHV�VmR�VHPSUH�VLJQL¿FD-
tivamente mais extensos que os relatórios iniciais e que os de acompanhamento. 
A análise comparada dos tipos de relatório pode ser usada para interpretar essa 
característica como indicativo de que há uma preocupação maior com a elaboração 
e registro dos relatórios conclusivos. 

Uma das principais características que compõem a homogeneidade desse tipo 
de relatório é a centralidade assumida pela sugestão de liberação do adolescente 
na organização do relato. Conforme destacado, diferente dos relatórios de acom-
panhamento, todos os relatórios conclusivos contêm a sugestão de encerramento 
da internação. Nesses relatos, as avaliações sobre o comportamento e atitude do 
adolescente e sobre sua situação familiar são sempre majoritariamente positivas, 
sugerindo que as informações são inseridas em função GD�VXJHVWmR�¿QDO��FRPR�
elaboração da razoabilidade da decisão de liberar o adolescente. 

2�MRYHP�IRL�GHYLGDPHQWH�RULHQWDGR�VREUH�D�LPSRUWkQFLD�H�D�QHFHVVLGDGH�GH�
UHÀHWLU�H�UHYHU�VREUH�VXD�SURSRVWD�VRFLDO��HVFROD��WUDEDOKR�H�IDPtOLD��
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>1RPH�GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@�QmR�GHQRWD�YLYrQFLD� LQIUDFLRQDO�H��QR�
PRPHQWR��DSUHVHQWD�VH�UHFHSWLYR�jV�QRVVDV�RULHQWDo}HV��WHQGR�XP�GHVHPSHQKR�
educacional satisfatório.

$�JHQLWRUD�SHGH�SHOD�GHVLQWHUQDomR�GR�MRYHP��D¿UPD�TXH�LUi�DX[LOLi�OR�HP�
VXD�UHLQWHJUDomR�VRFLDO�µVLF¶��3UHWHQGH�QR�IXWXUR�¿[DU�UHVLGrQFLD�HP�RXWUD�FLGDGH��
$FUHGLWD�TXH�VHX�¿OKR�HVWi�VHQGR�SUHMXGLFDGR�SRU�FRQYLYHU�QHVWD�FLGDGH�JUDQGH�
H�FRP�WDQWRV�SUREOHPDV�VRFLDLV�������

$WUDYpV�GH�HQWUHYLVWD�FROHWDGD�FRP�R�MRYHP�H�FRP�D�VXD�JHQLWRUD�UHVSHFWL-
YDPHQWH��SXGHPRV�FRQVWDWDU�TXH�>QRPH�GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@�SURYpP�GH�
XPD�IDPtOLD�RUJDQL]DGD�H�KDUPRQLRVD�QR�TXDO�R�UHODFLRQDPHQWR�p�VDWLVIDWyULR�
HQWUH�WRGRV�RV�VHXV�LQWHJUDQWHV��$�PmH�QRV�SDUHFHX�SHVVRD�EDVWDQWH�DGHTXDGD��
WUDQVPLWLQGR�PXLWR�DIHWR�H�SUHRFXSDomR�FRP�D�VLWXDomR�DWXDO�GH�VHX�¿OKR�������

2�MRYHP�QRV�SDUHFHX�PDGXUR�H�UHÀH[LYR�VREUH�VHXV�DWRV��WUDQVPLWLQGR�VHJX-
UDQoD�H�VLQFHULGDGH�HP�VHX�UHODWR��$FUHGLWD�TXH�VHUi�ERD�D�PXGDQoD�GH�FLGDGH�
para ele.

1mR�IRL�SRVVtYHO�ID]HU�XP�HVWXGR�PDLV�DSURIXQGDGR�j�QtYHO�GH�SHUVRQDOLGDGH�
�VLF��H��DSDUHQWHPHQWH�QmR�IRL�SHUFHELGR�QHQKXP�FRPSURPHWLPHQWR�HPRFLRQDO�
QR�JDURWR�H�QmR�VHQWLPRV�QR�PRPHQWR�QHFHVVLGDGH�GH�ID]HU�HQFDPLQKDPHQWR�
nessa área.

CONCLUSÃO E SUGESTÃO
'LDQWH�GR�DFLPD�H[SRVWR��VRPRV�IDYRUiYHLV�TXH�R�MRYHP�VHMD�GHVLQWHUQDGR�

SDUD�D�VXD�IDPtOLD��WHQGR�HP�YLVWD�TXH�R�PHVPR�FRQWD�FRP�UHVSDOGR�IDPLOLDU�
satisfatório e por acreditarmos no seu próprio potencial de pessoa em desen-
YROYLPHQWR�

(Prontuário A – Relatório conclusivo de 20/06/1991)

Os relatórios conclusivos são, assim, os que exibem mais claramente o esforço 
de construção de um relato coerente. E essa característica parece estar relacionada 
ao fato desse ser o único tipo de relatório que contém claramente a construção de 
uma decisão. 

Conforme destacado, portanto, a centralidade da sugestão de liberação para 
a organização dos relatórios conclusivos pode ser percebida no caráter positivo 
das avaliações feitas do adolescente e de sua família. A construção da razoabili-
dade da decisão de liberar o adolescente pode envolver, no entanto, a inclusão de 
características negativas. É frequente que os relatórios conclusivos apresentem 
inicialmente os problemas no comportamento do adolescente e no contexto fami-
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liar para em seguida indicar as medidas adotadas com relação a essa situação e a 
PXGDQoD�REVHUYDGD�TXH��SRU�VXD�YH]��IXQGDPHQWD�D�GHFLVmR�¿QDO��

Estudo social
1R�LQtFLR�GD�LQWHUQDomR�>QRPH�GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@�DSUHVHQWDYD�VH�

SDUD�HQWUHYLVWD�QHVWH� VHWRU� WpFQLFR� FRORFDQGR�VH�QR� OXJDU�GH�YtWLPD� IUHQWH�D�
FDXVD�TXH�JHURX�D�LQWHUQDomR�H�LQVLVWLD�HP�SDVVDU�D�FXOSD�SDUD�R�RXWUR��GHL[DQGR�
WUDQVSDUHFHU�HP�VHX�GLVFXUVR�XPD�FHUWD�UHVLVWrQFLD�SDUD�UHSHQVDU�DFHUFD�GH�VXDV�
DWLWXGHV��EHP�FRPR��GH�VXDV�UHVSRQVDELOLGDGHV��FRPR�WDPEpP�GHPRQVWUDQGR�
estruturação no meio infracional. (...)

)UHQWH�DR�KLVWyULFR� VyFLR�IDPLOLDU�GH� >QRPH�GR�DGROHVFHQWH� HP�TXHVWmR@��
SURFXUDPRV� OHYi�OR�D�H[HUFHU�D�FDSDFLGDGH�GH�UHÀH[mR�H�JUDGDWLYDPHQWH�HOH�
SDVVRX�D�DGPLWLU�TXH� ID]HU�SDUWH�GD�SRSXODomR�GHVWD� IXQGDomR�&$6$�� HVWi�
DVVRFLDGD�DR�IDWR�GH�VH�GHL[DU�OHYDU�SHORV�FRPSDQKHLURV�GH�FRQGXWD�QHIDVWD��VHP�
FRQVLGHUDU�D�HGXFDomR�GLVSHQVDGD�SHORV�SDLV��PHVPR�HOHV�LQVLVWLQGR�SDUD�TXH�
SURFXUDVVH�VHJXLU�R�FDPLQKR�GR�EHP�������

$�6UD��>QRPH�GD�PmH@�LQIRUPRX�DLQGD�TXH�HVWi�ID]HQGR�SDUWH�GH�XP�*UXSR�
GH�2ULHQWDomR�H�$SRLR�j�)DPtOLD��QR�>QRPH�GD�LQVWLWXLomR@��QD�FLGDGH�GH�>QRPH�
GD�FLGDGH@��DJXDUGDQGR�R�UHWRUQR�GR�¿OKR�DR�ODU�H�TXH�DFUHGLWD�TXH�HVWi�SUHSD-
UDGD�H�DOHUWDGD�SDUD�UHVSDOGD�OR�SRVLWLYDPHQWH�TXDQGR�HP�OLEHUGDGH��SRUpP�GH�
PDQHLUD�FRHUHQWH�FRP�VXD�SUREOHPiWLFD�DWp�TXH�RFRUUD�HIHWLYDPHQWH�D�UHLQVHUomR�
na sociedade. 

'LDQWH�GD�SRVWXUD�GD�PmH��R�MRYHP�FRPHoRX�D�VHQVLELOL]DU�VH��PDQLIHVWDU�
LQWHUHVVH�GH�DVVXPLU�VXDV�UHVSRQVDELOLGDGHV�UHFRQKHFHQGR�D�GHGLFDomR�GRV�SDLV�
H�YHUEDOL]DU�TXH�SUHWHQGH�GH� IDWR��HVWXGDU�SDUD�VHJXLU�D�FDUUHLUD�GH�DYLDGRU�
MXQWR�DV�)RUoDV�$pUHDV�%UDVLOHLUD��RX�FXUVDU�D�IDFXOGDGH�GH�DGPLQLVWUDomR�GH�
(PSUHVDV��GHL[DQGR�WUDQVSDUHFHU�XPD�PHOKRUD�FRQVLGHUiYHO�HP�VXD�SRVWXUD��
YHUEDOL]DomR�H�HODERUDomR�GR�SURMHWR�GH�YLGD�

(VWXGR�3VLFROyJLFR
������5HYHOD�VH�XP�LQWHUQR�TXH�FRQVHJXH�OLGDU�H�FRQYLYHU�DGHTXDGDPHQWH�FRP�

DV�QRUPDV�H�UHJUDV�H�YDORUHV�VRFLDLV�YLJHQWHV�
e�UHFHSWLYR�jV�RULHQWDo}HV�WpFQLFDV��SUHVWDWLYR�H�HGXFDGR��R�TXDO�p�RULHQWDGR�

QR�WHPSR�H�QR�HVSDoR��GLVSRQGR�GH�UHFXUVRV�LQWHUQRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�VXD�UHLQ-
serção na sociedade.
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&RP�R�DX[tOLR�GDV�LQWHUYHQo}HV�TXH�YHP�VHQGR�VXEPHWLGR��R�MRYHP�FRQVH-
JXLX�LQWURMHWDU�YDORUHV�pWLFRV�PDLV�DGHTXDGRV��DOpP�GH�HOHYDomR�GD�DXWRHVWLPD�
H�YDORUL]DomR�GRV�UHODFLRQDPHQWRV�VRFLDLV�

3URFXUDPRV�QR�GHFRUUHU�GHVVH�SHUtRGR�OHYi�OR�D�UHÀHWLU�VREUH�RV�PRWLYRV�TXH�
R�OHYDUDP�D�GLVWDQFLDU�VH�GR�Q~FOHR�IDPLOLDU�H�HVWUHLWDU�UHODomR�FRP�D�YLGD�LOtFLWD�

5HIHUHQWH�DR�FRQÀLWR�FRP�D�OHL��SHUFHEH�H�QmR�VH�LVHQWD�GH�VXD�UHVSRQVDELOLGDGH��
H�UH~QH�FRQGLo}HV�SDUD�HVWDEHOHFHU�FULWLFD�DGHTXDGD��VREUH�VXDV�H[SHULrQFLDV��
LQFOXVLYH�VH�YDOHQGR�GHVVH�DSUHQGL]DGR��QR�SURFHVVR�GH�DPDGXUHFLPHQWR�D�TXDO�
HVWi�DWUHODGR�D�DGHTXDomR�D�PHGLGD�LPSRVWD�������

3RUWDQWR��SHOR�GHVFULWR�DFLPD��H�DYDOLDQGR�TXH�R� MRYHP�DGXOWR�GHQRWD�WHU�
DGTXLULGR�FUtWLFD�GXUDQWH�R�SURFHVVR�GH�LQWHUQDomR��H�DLQGD�HQWHQGR�TXH�FRQWD�
FRP�DGHTXDGR�UHVSDOGR�IDPLOLDU��VXJHULPRV�SURJUHVVmR�GH�PHGLGD�SDUD�>QRPH�
GR�DGROHVFHQWH�HP�TXHVWmR@��YLVWR�HQFRQWUDU�VH�DSWR�D�UHWRUQDU�D�VRFLHGDGH��HP�
DEUDQGDPHQWR�GH�PHGLGD�HP�/LEHUGDGH�$VVLVWLGD�

(Prontuário E – Relatório conclusivo de 03/06/2008)

Assim, a introdução de atributos problemáticos parece ser um recurso impor-
tante nesses relatos para a produção do fato da transformação do adolescente como 
resultado da ação institucional. A decisão de encerrar a internação é formulada 
não somente a partir da avaliação positiva das características do adolescente, mas 
do fato de que uma situação inicial foi alterada durante a medida e como resul-
tado dela. A demonstração e produção de evidências do trabalho desenvolvido 
pela equipe – típica dos relatórios de acompanhamento – está também presente 
nos relatórios conclusivos, agora como fator decisivo da transformação operada 
no adolescente e na sua família. E, seguindo o mesmo raciocínio exibido nos rela-
tórios de acompanhamento, a transformação elaborada é quase exclusivamente 
GH�DWULEXWRV�LQGLYLGXDLV��FRPR�REHGLrQFLD�jV�UHJUDV�H�UHÀH[mR�VREUH�HVFROKDV�H�
ações pregressas. 

CONCLUSÃO
Em sua pesquisa sobre a organização social da justiça juvenil, Aaron Cicourel 

(1968) busca sustentar o argumento de que a delinquência juvenil é um produto das 
agências de controle social. O autor (1968, p. 53) demonstra como no processo de 
tomada de decisão nos diferentes estágios do sistema de justiça juvenil, os atores 
usam expectativas de fundo para buscar explicações “válidas” “do que aconteceu” 
H�MXVWL¿FDU�VXDV�GHFLV}HV��$R�ORQJR�GHVVH�SURFHVVR��RV�REMHWRV�H�HYHQWRV�VHULDP�
progressivamente transformados de modo que as contingências, circunstâncias e 
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WHRUL]DomR�HPSUHJDGDV�YmR�VHQGR�DOWHUDGDV��UHL¿FDGDV�RX�HOLPLQDGDV��3DUWLQGR�GD�
percepção da existência de delinquentes como ‘tipos sociais naturais’, relatos orais 
e escritos sobre “o que aconteceu” são produzidos e reconhecidos como possuindo 
conteúdo factual de sentido ‘óbvio’. O delinquente seria o SURGXWR�HPHUJHQWH desse 
processo que, como um boato, é progressivamente transformado nos diferentes 
relatos que se tornam cada vez mais concisos, consistentes e coerentes com as 
expectativas organizacionais (CiCouriel, 1968, p. 333).

É possível dizer que o processo de execução da medida de internação se inicia 
depois de encerrado o processo analisado por Cicourel; depois que se decidiu posi-
tivamente sobre a existência de delinquência e que o adolescente foi etiquetado 
como delinquente. O processamento rotineiro dos adolescentes, no entanto, perma-
nece como problema prático depois que ele é inserido na instituição. Ao manter 
indeterminado o tempo de duração da internação, o enquadramento legal do ECA 
estabelece que ao longo da institucionalização é preciso produzir a decisão sobre 
o término da medida. Essa decisão precisa ser produzida não somente durante 
a execução da medida, mas como produto GHOD��3DUD�VHU�MXVWL¿FiYHO�H�UD]RiYHO��D�
decisão de liberar o adolescente precisa estar vinculada às mudanças e alterações 
geradas pela medida. Na análise realizada sobre o contexto prático da produção e 
recepção dos relatórios, a necessidade de vincular a decisão aos efeitos da medida 
se expressa na preocupação dos funcionários com o caráter de DFFRXQWDELOLW\�
institucional dos relatórios. Esses relatos são concebidos pelos funcionários como 
instrumento de avaliação não só do adolescente, mas também do trabalho desen-
volvido por eles. A atividade de escrever o relatório envolveria, assim, o trabalho 
de eliminar as possíveis discordâncias, inconsistências e “brechas” nas posições 
dos diferentes funcionários sobre o adolescente. A inscrição textual “do que acon-
teceu” na unidade passa pela construção de um relato coerente em que se elimina 
o caráter local, contingencial e processual dos eventos que informam a atividade 
de construir o relato (cf. gArFinkel et al, 1981).

 Considerando essa dimensão produtiva da atividade de elaboração dos rela-
WyULRV��D�DQiOLVH�UHDOL]DGD�GHVVHV�GRFXPHQWRV�EXVFRX�LGHQWL¿FDU�RV�SURFHGLPHQWRV�
empregados na construção da decisão de liberar o adolescente. Na análise, foi 
SRVVtYHO�LGHQWL¿FDU�TXH�RV�WUrV�IRUPDWRV�GH�UHODWyULR�H[LVWHQWHV�QRV�SURQWXiULRV�
H[LEHP�RUJDQL]Do}HV�WtSLFDV�TXH�HQYROYHP�R�HPSUHJR�GH�SURFHGLPHQWRV�HVSHFt¿FRV�
e pretendem eventos distintos. No caso do relatório inicial, o evento pretendido é 
a explicação do ato infracional a ser extraída das caracterizações da família e do 
adolescente. A seleção de quais características serão apresentadas e o quanto elas 
serão detalhadas depende da organização interna a cada relato e de como a relação 
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de causalidade é extraída dessa caracterização. Cabe destacar que a recorrência da 
presença de informações sobre a família e das condições de vida do adolescente 
parece ser indicativo de que o conteúdo das explicações formuladas exibe um 
atributo típico: a infração cometida pelo adolescente é frequentemente atribuída 
ao “meio” em que ele vive, seja a família, a vizinhança ou os amigos. 

No caso dos relatórios de acompanhamento, o foco é deslocado do “meio” que 
explica a infração para o trabalho desenvolvido pela equipe e para o comporta-
mento do adolescente na unidade. Nesses relatos, as informações são organizadas 
de modo a produzir evidências de que as atividades desenvolvidas na unidade 
foram intencionalmente pensadas para produzir transformações no adolescente. O 
desempenho e interesse do adolescente nas atividades, seu comportamento diante 
das regras institucionais ou sua atitude na relação com os outros adolescentes 
ou com a equipe são indistintamente avaliados e formulados como índices do 
processo de transformação. Outra característica da organização desse formato é a 
ausência da decisão de manutenção da medida. Conforme destacado, as avaliações 
apresentadas do adolescente podem ser tanto majoritariamente positivas quanto 
negativas, pois não há uma decisão sendo fundamentada.

3RU�¿P��R�UHODWyULR�FRQFOXVLYR�p�R�~QLFR�RUJDQL]DGR�H[SOLFLWDPHQWH�em função 
de uma decisão. Assim como os relatórios de acompanhamento, esses relatos 
também são repletos de avaliações do adolescente e de seu comportamento, mas 
DTXL�Vy�Ki�DYDOLDo}HV�QHJDWLYDV�SDUD�FDUDFWHUL]DU�XPD�VLWXDomR�LQLFLDO�PRGL¿FDGD�
pela ação institucional. Com frequência, a organização sequencial dos relatórios 
conclusivos envolve a construção de uma situação inicial problemática, seguida 
da descrição das atividades e medidas adotadas pela equipe para apresentar, por 
¿P��D�DOWHUDomR�SURGX]LGD�QD�VLWXDomR�LQLFLDO��IRUPXODGD�FRPR�FRQVHTXrQFLD�GDV�
medidas adotadas. 

O que a análise dos procedimentos empregados nos diferentes tipos de relató-
rios sugere é que depois de construído o problema no relatório inicial, com recurso 
às informações sobre o passado e o contexto de vida do adolescente, no relatório 
de acompanhamento e no conclusivo, as informações são organizadas de modo a 
objetivar os efeitos da medida. Nesses relatos, a atenção passa a ser direcionada 
aos comportamentos e situações passíveis de mudança pela ação institucional. 
Por um lado, as informações sobre a família passam a se limitar ao que é avaliado 
positivamente e ao que pode ser (ou foi) “resolvido” pelas medidas adotadas pela 
equipe. Por outro, os comportamentos, atitudes e valores individuais do adoles-
cente ganham destaque como evidências do processo de transformação. O trabalho 
desenvolvido na unidade também se torna alvo privilegiado de atenção nesses 
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dois formatos, seja pela apresentação das intervenções como consequência das 
avaliações realizadas do adolescente, seja pela formulação das atividades a partir 
dos seus efeitos transformadores. Considerando que a indeterminação do tempo 
de duração da internação se assenta sobre o pressuposto de que são as alterações 
no indivíduo que devem fundamentar a decisão sobre o encerramento, os relatórios 
desempenham papel central no processo de execução das medidas socioeducativas. 
Em especial no caso do relatório conclusivo, no processo de elaborar a razoabili-
dade da decisão de liberar o adolescente, esses relatos participam da objetivação 
dos efeitos da medida. Se, no caso do estudo de Cicourel, o produto emergente do 
processo analisado é o delinquente, durante a execução o produto emergente é o 
fato da transformação do adolescente como efeito da medida, produto esse que 
depende de modo fundamental da construção dos relatórios. 
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“No fio da navalha”: effects of the masculinity and virility in the  
work of juvenile detention officers

Juliana Vinutoa, Leandro de Oliveira Abreob e Hebe Signorini Gonçalvesc

Resumo O artigo tem como objetivo discutir os efeitos da noção de masculinidade e da 
virilidade no trabalho e na saúde de agentes socioeducativos que atuam em unidades 
de medida socioeducativa de internação para adolescentes em conflito com a lei. 
Partimos do entendimento de que a virilidade é um valor positivado na sociedade em 
geral, e que tem características singulares no ambiente de internação. Demonstrações 
de coragem e frieza são as formas pelas quais a virilidade se manifesta nas unidades 
de internação, com o objetivo de imposição do medo aos adolescentes e inibição do 
próprio medo de ser agredido, sendo que, a longo prazo, tais estratégias podem levar 
ao adoecimento e/ou à banalização da violência. Tal situação nos revela forte estratégia 
defensiva do “cinismo viril”, construída pelo coletivo de profissionais, para minimizar 
a experiência de sofrimento diante das situações deletérias de trabalho. Aqueles que 
não colaboram com as práticas viris são alvos de deboche, acarretando a segregação 
desses profissionais. Nesse sentido, notamos que a evidenciação da virilidade mostra-se 
como forma de sobrevivência para os agentes socioeducativos, sendo entendida por 
muitos como necessária à manutenção da ordem e da disciplina em seu local de trabalho.
Palavras-chave socioeducador; masculinidade; virilidade; sofrimento; adoecimento
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IURP�WKH�WKLQNLQJ�WKDW�YLULOLW\�LV�JHQHUDOO\�FRQVLGHUHG�DV�D�SRVLWLYH�YDOXH�LQ�VRFLHW\��
KDYLQJ�VLQJXODU�FKDUDFWHULVWLFV�LQ�WKH�HQYLURQPHQW�RI�LQWHUQPHQW��'HPRQVWUDWLRQV�RI�
FRXUDJH�DQG�FROGQHVV�DUH�WKH�ZD\V�YLULOLW\�ILQGV�WR�PDQLIHVW�LWVHOI�LQ�WKH�LQWHUQPHQW��
ZLWK�WKH�JRDO�RI�LPSRVLQJ�IHDU�RQ�DGROHVFHQWV�DQG�LQKLELWLQJ�WKHLU�RZQ�IHDU�RI�EHLQJ�
DWWDFNHG��EXW�LQ�ORQJ�WHUP��VXFK�VWUDWHJLHV�FDQ�OHDG�WR�LOOQHVV�DQG�RU�WKH�EDQDOL]DWLRQ�
RI� YLROHQFH�� 7KLV� VLWXDWLRQ� UHYHDOV� WR� XV� D� VWURQJ�GHIHQVLYH� VWUDWHJ\� RI� WKH� ³YLULOH�
F\QLFLVP´��EXLOW�E\�WKH�FROOHFWLYH�RI�SURIHVVLRQDOV��LQ�RUGHU�WR�PLQLPL]H�WKH�H[SHULHQFH�
RI�VXIIHULQJ�LQ�IURQW�RI�KDUPIXO�ZRUNLQJ�VLWXDWLRQV��7KRVH�ZKR�GR�QRW�FROODERUDWH�
ZLWK�YLULOHV�SUDFWLFHV�DUH�WDUJHWV�RI�GHEDXFKHU\�DFWLRQV��VLWXDWLRQ�WKDW�OHDGV�WKHP�WR�
VHJUHJDWLRQ��,Q�WKLV�VHQVH��ZH�KDYH�QRWLFHG�WKDW�WKH�HYLGHQFH�RI�YLULOLW\�LV�VKRZQ�DV�D�
ZD\�RI�VXUYLYDO�IRU�WKH�MXYHQLOH�GHWHQWLRQ�RIILFHUV��EHLQJ�XQGHUVWRRG�E\�PDQ\�RI�WKHP�
DV�VRPHWKLQJ�QHFHVVDU\�IRU�WKH�RUGHU�DQG�GLVFLSOLQH�PDLQWHQDQFH�LQ�WKHLU�ZRUNSODFH�
Keywords MXYHQLOH�GHWHQWLRQ�RIILFHUV��PDVFXOLQLW\��YLULOLW\��VXIIHULQJ��SURFHVV�RI�
illness 
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3HUJXQWHL�VREUH�R�UHFHLR�GH�WUDEDOKDU�FRPR�DJHQWH�VRFLRHGXFDWLYR��GHQWUR�H�
IRUD�GD�XQLGDGH��6REUH�D�YLGD�IRUD�GD�>XQLGDGH@��>R�DJHQWH@�D¿UPRX�TXH�QmR�
VH�VHQWH�DPHDoDGR��PDV�p�FDXWHORVR�TXDQGR�HVWi�FRP�VXD�PXOKHU��VXD�¿OKD��
LUPmRV�H�SDLV�SRU�FRQWD�GR�TXH�SRGH�DFRQWHFHU�SRU�HOH�WUDEDOKDU�QR�'(*$6(��
(�HQWmR�RFRUUHX�DOJR�LQpGLWR��R�DJHQWH�IDORX�³PHGR´��(OH�GLVVH�VHQWLU�0('2�GH�
HVWDU�GHQWUR�GD�XQLGDGH��)H]�XPD�GLYLVmR�HQWUH�R�VHQWLPHQWR�IRUD�H�GHQWUR�GR�
WUDEDOKR��)RUD��p�UHFHLR��'HQWUR��p�PHGR��0HGR�GH�HVWDU�QD�JDOHULD�H�RFRUUHU�
XPD�UHEHOLmR��0HGR�GH�VHU�UHFRQKHFLGR��0HGR�GH�QmR�VDEHU�R�TXH�ID]HU�QR�FDVR�
GH�XPD�FRQIXVmR��0HGR�GH�SUHFLVDU�EDWHU�HP�DOJXP�PHQLQR��0HGR�GH�QmR�VHU�
UHVSHLWDGR�SHORV�FROHJDV�H�SHORV�DGROHVFHQWHV��0HGR�(Diário de campo, unidade 
masculina, 2015).

Esse relato mostra a experiência do trabalho como agente socioeducativo 
HP�XPD�XQLGDGH�GH�SULYDomR�GH�OLEHUGDGH�SDUD�DGROHVFHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�
lei. Usualmente estigmatizados como torturadores e agressores, por razões que 
UHPHWHP�D�SUiWLFDV�GH�XP�SDVVDGR�QmR�PXLWR�GLVWDQWH��HVVHV�SUR¿VVLRQDLV�H[HUFHP�
a impossível missão de controlar e vigiar, ao mesmo tempo que “socioeducar” 
adolescentes dentro de uma instituição historicamente rígida e disciplinar. 

$R�ORQJR�GRV�VpFXORV�;,;�H�;;��RV�SUR¿VVLRQDLV�DWXDOPHQWH�QRPHDGRV�FRPR�
“agentes socioeducativos” tiveram função similar à de carcereiros, ou seja, a eles 
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cabia manter a ordem e evitar as fugas de adolescentes encarcerados. Os inúmeros 
relatos de práticas punitivas infringidas a adolescentes nestes estabelecimentos 
VmR�UHÀH[R�GH�XPD�SROtWLFD�TXH�QmR�YLVDYD�RV�GLUHLWRV�GHVVHV�MRYHQV��&RP�D�SURPXO-
gação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)1, entra em cena a demanda 
por ações socioeducativas pautadas pelo cunho pedagógico e não repressor. O 
SDUDGR[R�GHVVD�GHPDQGD��TXH�FRQWUDL�D�FRQWHQomR�H�D�HGXFDomR��p�LQWHQVL¿FDGR�
SHOD�SUHFDULHGDGH�GDV�XQLGDGHV�GH�LQWHUQDomR�SDUD�DGROHVFHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�
a lei no Brasil, acentuada nos anos recentes pela superlotação. Uma conjuntura 
que tem levado muitos agentes a altos níveis de estresse, ansiedade e ao desgaste 
físico e emocional em razão da sobrecarga e das condições de trabalho, favore-
cendo intensas vivências de sofrimento que, no limite, implicam no adoecimento.

1HVWH�WH[WR�YDPRV�FRORFDU�HP�H[DPH�DV�WHQV}HV�HVSHFt¿FDV�GR�WUDEDOKR�GR�
agente socioeducativo, levando em conta as exigências de educar ao mesmo tempo 
que controlar, no contexto adverso da precariedade do sistema socioeducativo e 
das políticas públicas a ele conexas. Em particular, dispomo-nos a examinar um 
dos efeitos dessa conjuntura sobre o trabalho dos agentes, tal como anunciado 
na fala em epígrafe: a lógica institucional tem fomentado um contexto em que 
não se deve fraquejar no momento de impor medo ou punir os adolescentes, sob 
pena de ser alvo de chacotas e oportunizar insubordinações. Há uma demanda de 
instrumentalização da virilidade, na qual a coragem, a frieza e a insensibilidade 
são valores positivados.

Isso nos inspira a discutir a noção de virilidade e seus efeitos no trabalho 
e na saúde de agentes socioeducativos que atuam em unidades de internação 
SDUD� DGROHVFHQWHV� HP�FRQÀLWR� FRP�D� OHL��&DPLQKDUHPRV�SULQFLSDOPHQWH� FRP�
Judith Butler e Raewyn Connell para discorrer sobre a virilidade enquanto valor 
LPSRUWDQWH�QD�YLGD�HP�VRFLHGDGH��TXH�WHP�HIHLWRV�HVSHFt¿FRV�HP�XPD�LQVWLWXLomR�
particular: uma unidade de medida socioeducativa de internação. Colocaremos 
esse debate em diálogo com Cristophe Dejours e outros autores da psicodinâmica 
GR�WUDEDOKR��D�¿P�GH�DQDOLVDU�D�UHODomR�HQWUH�HVVHV�SUR¿VVLRQDLV�H�DV�VLWXDo}HV�
de trabalho, evidenciando as estratégias de mediação contra o sofrimento, os 
discursos, as práticas de dominação e os processos adoecedores. Propomos proble-
matizar a implementação da socioeducação na prática da medida socioeducativa de 

1 O Estatuto da Criança e do Adolescente (lei n° 8.069/90) trouxe consigo a restituição da igual-
dade jurídica às crianças e aos adolescentes brasileiros, que por serem inimputáveis penalmente, 
são julgados num fórum de justiça especial. Aos adolescentes entre 12 anos completos e 18 anos 
incompletos que cometerem atos infracionais (ações análogas a um crime ou contravenção penal), 
são destinadas medidas socioeducativas.
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internação, permitindo pensar relações de poder, formas de violência instituídas 
e tensionamentos desse campo a partir das experiências e percepções de um ator 
central no sistema socioeducativo: o agente socioeducativo. Buscamos também 
discutir os efeitos da virilidade, fundamentada na masculinidade hegemônica, 
dentro de uma unidade de internação, entendendo que esse formato de virilidade 
LQÀXHQFLD�H�p�LQÀXHQFLDGR�SHOR�HVWUHVVH��GHVJDVWH��VHQWLPHQWR�GH�PHGR��VRIULPHQWR�
e adoecimento dos socioeducadores. 

Os resultados apresentados neste artigo baseiam-se em duas pesquisas em 
andamento2 que acessaram narrativas de agentes socioeducativos do Departa-
mento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), órgão que executa as medidas 
socioeducativas de semiliberdade e internação no estado do Rio de Janeiro. 

$OPHMRX�VH�GHVHQYROYHU�XPD�FDUWRJUD¿D��deleuze e guAttAri, 1995) a partir 
de entrevistas, conversas informais e observações realizadas em duas unidades de 
medida socioeducativa, uma masculina e outra feminina, compiladas em diários 
de campo compartilhados. 

1. O LUGAR DO AGENTE SOCIOEDUCATIVO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO

2V�WUrV�FRQFRUGDUDP�TXH�QmR�VH�SRGH�WHU�PHGR��SRUTXH�RV�DGROHVFHQWHV�SHUFH-
EHP�LVVR��4XH�HOHV�GHYHP�DJLU�FRP�¿UPH]D��SDUD�VHUHP�UHVSHLWDGRV��2V�DJHQ-
WHV�PDLV�³IURX[RV´�VmR�IDFLOPHQWH�LGHQWL¿FDGRV�H�DVVXPHP�SRVWRV�³LQIHULRUHV´�
�'LiULR�GH�FDPSR��XQLGDGH�PDVFXOLQD��������

Com a promulgação da Constituição de 1988 e do ECA em 1990, o sistema 
socioeducativo deixa de ser responsabilidade do governo federal e passa à atri-
buição dos estados. Assim, cada unidade da federação tem autonomia para 
administrar as medidas socioeducativas privativas e restritivas de liberdade e, por 
isso, há várias formas de nomear a função de agente socioeducativo. Há variação, 
também, no vínculo de trabalho, que pode se dar através de concurso público ou 
de contrato. No Rio de Janeiro, os agentes socioeducativos são em sua maioria3 

2 Trata-se de uma pesquisa de doutorado realizada no PPGSA-UFRJ e aprovada por Comitê de 
Ética sob o número 54202916.2.0000.5582, e uma pesquisa de mestrado realizada no PPGP-

-UFRJ aprovada sob o número 50833715.9.0000.5582. Ambas as pesquisas foram possíveis a 
partir do Projeto Parcerias, um projeto de extensão universitária coordenado Pela Profa. Hebe 
Signorini Gonçalves, que co-orienta o primeiro e orienta o segundo autor. Tal projeto é acom-
panhado em reuniões semanais de supervisão, na qual os estudantes discutem as experiências 
uns dos outros a partir de diários de campo compartilhados.

3 1R�¿QDO�GH������R�'(*$6(�DEULX�����YDJDV�GH�HPSUHJR�FRP�YtQFXOR�WHPSRUiULR��VHQGR�����
para o cargo de “auxiliar socioeducativo”. Sendo assim, atualmente o DEGASE conta com uma 
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funcionários públicos, sendo nomeados desta forma somente em março de 2011, 
SRU�PHLR�GD�3RUWDULD����������TXH�XQL¿FRX�H�PDQWHYH�DV�PHVPDV�DWULEXLo}HV�H�
vantagens de dois cargos que coexistiam até aquele momento: os agentes educa-
cionais e os agentes de disciplina. 

No que tange às atribuições, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
�6,1$6(��DSRQWD�TXH�HVVHV�SUR¿VVLRQDLV�GHYHUmR�GHVHQYROYHU�³WDQWR�WDUHIDV�UHODWLYDV�
à preservação da integridade física e psicológica dos adolescentes e dos funcionários 
quanto às atividades pedagógicas.” (BrAsil��������S�������$�&ODVVL¿FDomR�%UDVLOHLUD�
de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), salienta que 
o agente socioeducativo deve “garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em 
VLWXDo}HV�GH�ULVFR�SHVVRDO��VRFLDO�H�D�DGROHVFHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL´�H�WDPEpP�
³DVVHJXUDU�VHXV�GLUHLWRV��DERUGDQGR�DV��VHQVLELOL]DQGR�DV��LGHQWL¿FDQGR�VXDV�QHFHV-
sidades e demandas e desenvolvendo atividades e tratamento” (BrAsil, 2002). Tais 
normativas, que devem orientar as ações e relações dos agentes socioeducativos em 
todo território nacional, indicam que o trabalho do socioeducador estaria sustentado 
em ações educativas, sensibilizadoras, de segurança e de vigilância.

1R�'(*$6(��HP�UD]mR�GHVVH�SHU¿O�H�GD�HVFDOD�GH�SODQWmR�GH����[����KRUDV��
RV�DJHQWHV�VmR�RV�SUR¿VVLRQDLV�GD�XQLGDGH�TXH�SDVVDP�D�PDLRU�SDUWH�GR�WHPSR�H�
mantêm contato permanente com os adolescentes. São responsáveis pelos procedi-
mentos de segurança, vigilância, ordem e disciplina nas unidades para a prevenção 
das situações-limite (brigas, rebeliões, fugas, incêndios, agressões) e pelas ações 
GH�FRQWHQomR��HP�FDVRV�H[FHSFLRQDLV��TXDQGR�WDLV�PHGLGDV�PRVWUDUHP�VH�LQH¿-
cazes. Devem também, como o próprio nome diz, exercer um papel VRFLRHGXFDWLYR�
e pedagógico na relação com os adolescentes internados, contribuindo para seu 
desenvolvimento durante sua passagem pelo DEGASE.

As possibilidades de um trabalho socioeducativo num ambiente de segregação 
já foram discutidas por muitos autores (AlMeidA, 2010; MAllArt, 2014; neri, 2009). 
De maneira geral, a socioeducação é uma tentativa global de inserção do adoles-
cente em diversas atividades cujo objetivo é evidenciar outras opções de vida que 
YmR�DOpP�GR�DWR�LQIUDFLRQDO��&RPR�D¿UPD�&RVWD��������S��������WRGDV�DV�DWLYLGDGHV�
SURSRVWDV�DRV�DGROHVFHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL�GHYHP�SUHSDUDU�R�MRYHP�SDUD�R�
convívio social e ter como base um propósito comum: “desenvolver seu potencial 
para ser e conviver, isto é, prepará-lo para relacionar-se consigo mesmo e com os 

maioria de agentes socioeducativos e alguns auxiliares socioeducativos contratados. Para saber 
mais: “Fila para emprego no Degase tem espera de até 6 horas no Rio” - http://g1.globo.com/
ULR�GH�MDQHLUR�QRWLFLD���������¿OD�SDUD�HPSUHJR�QR�GHJDVH�WHP�HVSHUD�GH�DWH���KRUDV�QR�ULR�
html. Último acesso em 05.01.2017.
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RXWURV��VHP�TXHEUDU�DV�QRUPDV�GH�FRQYtYLR�VRFLDO�WLSL¿FDGDV�QD�/HL�3HQDO�FRPR�
crime ou contravenção”.

A dupla demanda conter-educar implica em uma grande complexidade e 
WHQVLRQDPHQWR�HQWUH�GLIHUHQWHV�SUiWLFDV��H[LJLQGR�PDQXVHLR�DWHQFLRVR�GRV�FRQÀLWRV��
Esta é a principal característica da medida socioeducativa, localizada entre a 
necessidade de punir e de recuperar��&RPR�D¿UPD�/LDQD�GH�3DXOD��������S�������

Por um lado, há a dimensão punitiva, que prevê uma penalidade compulsória 
GLDQWH�GR�FRPHWLPHQWR�GH�DWR�LQIUDFLRQDO��$R�GH¿QLU�HVVH�DWR�FRPR�D�FRQGXWD�
descrita como crime ou contravenção penal, o Estatuto estabelece uma ínti-
PD�UHODomR�FRP�R�&yGLJR�3HQDO��ID]HQGR�GHVWH�D�EDVH�VREUH�D�TXDO�VH�HGL¿FD�D�
socioeducação. Por outro lado, há essa dimensão pedagógica que, ao conceber 
o adolescente como uma pessoa em desenvolvimento, procura assegurar que a 
punição seja educativa.

2V�FRQÀLWRV�GHULYDGRV�GHVVD�GXSOD�GHPDQGD�VH�DFLUUDP�HP�FRQWH[WRV�GH�VXSHU-
ORWDomR��FRPR�YHUL¿FDGR�QR�5LR�GH�-DQHLUR�HP�SHUtRGRV�UHFHQWHV4, que agravam a 
FDUrQFLD�GH�SUR¿VVLRQDLV��FRPR�SDUHFH�¿FDU�SDWHQWH�QR�GHSRLPHQWR�DEDL[R�

[(P�XPD�VLWXDomR�RQGH�PDQGDUDP�WRGRV�RV�PHQLQRV�VDtUHP�GRV�DORMDPHQWRV�H�
¿FDUHP�QR�FRUUHGRU] o agente conta que eram 7 agentes espalhados no corredor 
para cobrir todo o perímetro de 60 adolescentes. [...] Ele disse que estava com 
muito medo, mas não poderia demonstrar seu nervosismo. Teve que manter a 
postura de agente, “fechar a cara” e encarar os meninos (Diário de campo, uni-
dade masculina, 2015).

Somam-se à complexidade da função e à superlotação duas solicitações 
contraditórias endereçadas às instituições socioeducativas. A primeira é o clamor 
midiático, secundado pela direção do órgão, que reclama ações que evitem e 
UHSULPDP�IXJDV��FRQÀLWRV�H�HQIUHQWDPHQWRV��$�VHJXQGD��IRUPDO�H�R¿FLDO��GL]�GDV�
exigências provenientes de ONGs, Ministério Público, Conselhos de Direitos e 
demais organizações, que exigem ações protetivas e abolição do recurso à violência. 
Se o conjunto dessas demandas atinge a instituição como um todo, recai em 

4 Em 2016, algumas unidades de internação estavam com sua lotação quadruplicada. Para saber 
mais: “Unidades do Degase no RJ têm superlotação, doenças e mofo: http://g1.globo.com/rio-

-de-janeiro/noticia/2016/09/unidades-do-degase-no-rj-tem-superlotacao-doencas-e-mofo.html. 
Última visualização em 05.01.2017.
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SDUWLFXODU�VREUH�DV�SUiWLFDV�GRV�DJHQWHV�VRFLRHGXFDWLYRV��FRQ¿JXUDQGR�XP�SODQR�
DGLFLRQDO�GH�VLWXDo}HV�SUREOHPD�TXH�VH�VRPD�jV�GL¿FXOGDGHV�GHVVHV�SUR¿VVLRQDLV�
para exercer seu trabalho no formato estipulado na lei.

Esse contexto leva a maioria dos agentes a priorizar práticas de segurança, 
disciplina e vigilância, minimizando a função socioeducativa, esta valorizada 
apenas por alguns poucos agentes que se esforçam para aliar a segurança à socio-
educação5. Prezar pela disciplina em um quadro de superlotação provoca clima 
de tensão, que se externa no medo de ser agredido (dentro ou fora da unidade); 
no estado permanente de alerta durante todo o plantão; no cansaço físico devido 
à constante movimentação na unidade; e em ansiedade, insônia e estresse, entre 
outros sentimentos que agravam o sofrimento, quando não o surgimento de pato-
logias mais severas, como expresso pelo relato abaixo:

Disse ter desenvolvido gastrite nervosa em uma época em que os adolescentes 
¿FDUDP�PXLWR�DJLWDGRV��LPSDFWDQGR�GLUHWDPHQWH�HP�VXD�VD~GH��'LiULR�GH�FDPSR��
unidade masculina, 2014).

A conduta historicamente produzida na relação agente-instituição total 
(goFFMAn, 2010), ainda presente nas unidades de internação, é o recurso à produção 
do medo no adolescente (através de ameaças, punições e humilhações) buscando 
DVVXMHLWi�OR�H�GRFLOL]i�OR�D�¿P�GH�FRLELU�TXDOTXHU�H[SHFWDWLYD�GH�IXJD�RX�GHVRUGHP��
Isso só é possível quando o agente é convocado a mostrar-se corajoso, destemido, 

“macho”, ou seja, um sujeito “viril” que não hesitaria em lançar mão da força física. 
Cumpre lembrar que o a postura e as práticas viris pautam-se em um discurso 

que atravessa nossa sociedade e se articula a processos históricos de conformação 
da masculinidade hegemônica, apenas potencializados nas unidades de internação 
GR�'(*$6(�FRPR�IRUPD�GH�OLGDU�FRP�DV�GL¿FXOGDGHV�YLYHQFLDGDV�FRWLGLDQDPHQWH�
pelos agentes.

2. A VIRILIDADE E SEUS EFEITOS NA VIDA EM SOCIEDADE

1mR�WHYH�VLWXDomR�GH�PHGR��QmR��7HYH�Vy�VLWXDomR�GH�UHFHLR��(QWUHYLVWD��XQL-
GDGH�IHPLQLQD��������

5 Outros processos contribuem para a manutenção da supremacia das medidas de segurança, mas que 
QmR�WUDWDUHPRV�QHVWH�WH[WR��6mR�HOHV��D�DXVrQFLD�RX�LQVX¿FLrQFLD�GH�FXUVRV�H�QRUPDWLYDV�H[SOLFLWDV�
TXH�WUDWHP�GDV�SUiWLFDV�GH�VHJXUDQoD�H�GDV�Do}HV�VRFLRHGXFDWLYDV��D�GHVYDORUL]DomR�SUR¿VVLRQDO��
passagem informal de conhecimentos disciplinares dos agentes veteranos aos mais novos. 
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Embora haja uma compreensão socialmente compartilhada sobre o que é ser 
viril, parece importante problematizar os pressupostos e as decorrências de um 
ambiente no qual a virilidade é um valor prestigiado. Já que as práticas viris se 
articulam ao âmbito do masculino, é impossível falar de virilidade sem discutir a 
própria concepção de masculinidade.

Uma primeira coisa a ser relembrada é que, quando se trabalha com a ideia 
GH�PDVFXOLQLGDGH�RX�IHPLQLOLGDGH��R�IRFR�HVWi�QDV�FRQ¿JXUDo}HV�GH�JrQHUR��QmR�
HP�FODVVL¿FDo}HV�KRPRJrQHDV�H�VyOLGDV��%XWOHU�������>����@��Mi�QRV�DOHUWRX�VREUH�
D�¿FFLRQDOLGDGH�GHVWH�GHEDWH��H�PRVWURX�TXH�D�SUySULD�QRomR�GH� LGHQWLGDGH�GH�
gênero é ilusória dado que tanto a coerência quanto a estabilidade do gênero são 
socialmente construídas. Assim, mais do que relacionais, as relações do gênero 
devem ser encaradas como plurais, o que permite pensar a formação das mascu-
linidades como efeitos (não necessariamente homogêneos) que emergem em 
FRQWH[WRV�KLVWyULFRV�H�VRFLDLV�HVSHFt¿FRV��

&RP�EDVH�QHVVHV� SUHVVXSRVWRV� p� TXH�%XWOHU� ������ >����@�� D¿UPD�TXH� D�
GLPHQVmR�GD�SHUIRUPDWLYLGDGH�p�IXQGDPHQWDO�SDUD�D�¿FFLRQDOLGDGH�GH�JrQHUR��RX�
seja, a concepção de que um comportamento é próprio do sexo masculino ou femi-
nino decorre da reprodução de performances lidas como tal, ao longo da História. 
Portanto, o que é pensado como identidade de gênero é na realidade um processo 
de repetição perseverante e obstinada de performances vistas como exemplares 
do sexo em questão, que gera ilusão de uma identidade coesa e estável de gênero, 
evidenciando os efeitos de um poder que impõe formas de comportamento domi-
nantes nas sociedades. 

 É possível perceber, então, que as características supostamente masculinas 
nada mais são do que uma instável e delicada construção social, já que o que é 
considerado tipicamente masculino não é apenas decorrência do que homens fazem 
SRU�VHUHP�KRPHQV��PDV�GRV�VLJQL¿FDGRV�DWULEXtGRV�D�HVVDV�Do}HV��HP�FRQWH[WRV�
de disputas por poder. A autora coloca a impossibilidade de pensar a virilidade 
como uma característica espontânea dos homens, já que a mesma só existe como 
práticas de performances que as concepções sociais alinham à virilidade, e que 
VH�UHD¿UPDP�SRUTXH�UHSHWLGDV�GH�PRGR�UHFRUUHQWH�SRU�DTXHOHV�TXH�GHVHMDP�VH�
apresentar como “homens” em uma dada sociedade. 

Também desde os anos 90 Connell (1995) já vem chamando a atenção para a 
necessidade de pensarmos em masculinidades, no plural, não encarando-as isola-
damente, mas como um aspecto de uma estrutura maior, sendo simultaneamente 

“um lugar de relações de gênero, de práticas através das quais homens e mulheres 
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envolvem esse lugar no gênero, e de efeitos dessas práticas na experiência corpo-
UL¿FDGD��SHUVRQDOLGDGH�H�FXOWXUD´��Connell, 1995, p. 71).

Connell pontua que, justamente por haver várias masculinidades, há dife-
renças hierárquicas entre elas. Assim, os homens enquanto grupo social usufruem 
de vantagens com relação às mulheres por conta da performatividade de gênero 
legitimada enquanto dominante, mas não compartilham igualmente dessas vanta-
gens. É importante considerar assimetrias de classe, raça, cor, orientação sexual, 
GHQWUH�RXWUDV�TXHVW}HV��D�¿P�GH�HQWHQGHU�DV�KLHUDUTXLDV�HQWUH�DV�PDVFXOLQLGDGHV��
bem como as disputas de poder entre elas, nas quais a virilidade parece constituir-

-se como ferramenta importante. 
Para tanto, Connell e Messerschmidt propõem o conceito de masculinidade 

hegemônica. Este parte do pressuposto de que em qualquer sociedade haverá uma 
masculinidade modelar, socialmente mais valorizada, que hierarquiza e estrutura 
as relações de poder. Falar de masculinidade não é falar exclusivamente de ações 
de homens, mas é descrever como a dimensão do “dever-ser masculino” afeta e é 
afetado por práticas dos atores, homens e mulheres, e garante a contínua subor-
dinação das últimas pelos primeiros: 

A masculinidade hegemônica não se assumiu normal num sentido estatístico; ape-
nas uma minoria dos homens talvez a adote. Mas certamente ela é normativa. Ela 
incorpora a forma mais honrada de ser um homem, ela exige que todos os outros 
homens se posicionem em relação a ela e legitima ideologicamente a subordinação 
global das mulheres aos homens (Connell e MessersChMidt, 2013, p. 245).

Desse modo, a pluralidade de masculinidades hegemônicas deve ser compre-
endida contextualmente, ou seja, ela varia histórica, espacial e socialmente e, 
mesmo que não corresponda à vida concreta de nenhum homem real, expressa 
valores, ideais e desejos difundidos socialmente, em relação aos quais qualquer 
homem deve se posicionar.

A masculinidade hegemônica de um determinado grupo é aquela mais 
honrada, legítima e desejada, mesmo que nunca alcançada em sua plenitude. Um 
dos recursos para estabelecer determinada masculinidade como hegemônica é a 
GHVTXDOL¿FDomR�GDV�GHPDLV��D�SDUWLU�GH�FUtWLFDV�H�FRQVWUXomR�GH�HVWHUHyWLSRV�QHJD-
WLYRV��D�¿P�GH�VXERUGLQDU�H�PDUJLQDOL]DU�RXWUDV�IRUPDV�GH�³VHU�KRPHP �́�³$�IRUPD�
hegemônica não precisa ser a forma mais comum de masculinidade, muito menos 
a mais confortável. De fato, muitos homens vivem em algum estado de tensão, 
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ou distância, com a masculinidade hegemônica de sua cultura ou comunidade” 
(Connell, 2000, p. 11).

O que se propõe neste texto é trazer evidências de que há uma masculinidade 
hegemônica no espaço da medida socioeducativa de internação no Rio de Janeiro, 
H�TXH�HOD�VH�RUJDQL]D�HP�WRUQR�GH�XP�PRGR�HVSHFt¿FR�GH�YLULOLGDGH��0HVPR�TXH�
a virilidade, e muitas vezes a agressividade, seja uma característica difusa da 
sociedade brasileira (grossi���������D�PHVPD�p�SHUIRUPDGD�GH�PRGR�HVSHFt¿FR�QR�
DEGASE.

Sendo assim, é importante compreender mais detidamente o que conside-
ramos por virilidade, e para tal nos apoiamos em Pascal e Welzer-Lang (2000), 
para os quais:

$�YLULOLGDGH�WHP�XP�GXSOR�VLJQL¿FDGR��SULPHLUDPHQWH��RV�DWULEXWRV�VRFLDLV�DVVR-
ciados aos homens e ao masculino: força, coragem, capacidade de luta, o direito 
à violência e aos privilégios associados à dominação destes, e daqueles, que não 
são, e não podem ser viris: mulheres, crianças... Em segundo lugar, a forma 
eréctil da sexualidade masculina. 

Além disso, Welzer-Lang (1994) já nos indicou que a necessidade de demons-
WUDomR�GD�YLULOLGDGH�p�LPSRVWD�DRV�PHQLQRV�SRU�JUXSRV�GH�KRPHQV��D�¿P�GH�TXH�
eles aprendam a se diferenciar radicalmente das mulheres, e também se distingam 
hierarquicamente entre si.

Esse conjunto de argumentos fala a favor de um esforço de compreensão 
das masculinidades hegemônicas, e das formas de virilidade que as sustentam, 
tomando como referência suas performances em grupos determinados. Propomos 
desenvolver uma argumentação nesse sentido, no contexto de privação de liberdade 
GR�'(*$6(�H�GHQWUH�RV�DJHQWHV�VRFLRHGXFDWLYRV��D�¿P�GH�FRPSUHHQGHU�FRPR�D�
virilidade fomenta masculinidades muitas vezes violentas. 

3.VIRILIDADE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO 

4XDQGR�SHUJXQWHL�TXDLV�HUDP�DV�VXDV�IXQo}HV�GXUDQWH�XP�GLD�QRUPDO�GH�WUDEDOKR��
HOH�IRL�FDWHJyULFR�TXH�VHX�WUDEDOKR�p�DEULU�H�IHFKDU�FDGHDGR��GDU�ERIHWDGD�HP�FDUD�
GH�³PHQRU´��DWXUDU�FKHIH�FKDWR�TXH�QmR�EDQFD�D�QHFHVVLGDGH�GH�GLVFLSOLQDU�RV�
DGROHVFHQWHV��¿FDU�GR�ODGR�GH�IRUD��JXDULWD�H[WHUQD��REVHUYDQGR�H�DMXGDQGR�QD�
PRYLPHQWDomR�GRV�³PHQRUHV´��UHDOL]DU�DWLYLGDGHV�H[WHUQDV��FRPR�DFRPSDQKDU�
R�PHVPR�DR�)yUXP��GHQWUH�RXWURV��'LiULR�GH�FDPSR��XQLGDGH�PDVFXOLQD���������
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Percebemos uma lógica de virilidade que é atualizada enquanto característica 
fundamental da masculinidade hegemônica construída nas unidades de inter-
nação do DEGASE, que tem efeitos nas relações neste espaço, principalmente nas 
atividades realizadas pelos agentes socioeducativos. Para Hirata (1995) o estudo 
das atividades de trabalho segundo o par masculinidade/virilidade e feminilidade 
pode revelar o poder dos estereótipos sexuados no trabalho, já que “a virilidade 
é associada ao trabalho pesado, penoso, sujo, insalubre, algumas vezes perigoso, 
trabalho que requer coragem e determinação, enquanto que a feminilidade é asso-
ciada ao trabalho leve, fácil, limpo, que exige paciência e minúcia” (p. 43). Assim, 
propomos apresentar uma discussão sobre como a virilidade é concebida por estes 
SUR¿VVLRQDLV��EHP�FRPR�DQDOLVDU�GXDV�GLPHQV}HV�GR�FRWLGLDQR�GH�WUDEDOKR��RV�
aspectos organizacionais das diferentes unidades de internação, uma feminina e 
outra masculina, e os efeitos gerais e compartilhados na atuação e na saúde dos 
agentes socioeducativos.

&DGD�XQLGDGH�GH�LQWHUQDomR�DSUHVHQWD�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFt¿FDV�H��SRUWDQWR��
a virilidade se potencializa de forma diversa em cada uma delas. Dessa forma, 
pretendemos inicialmente discutir diferenças entre uma unidade feminina e 
outra masculina, com base na compreensão tácita sobre o que seria uma “postura” 
correta em cada um destes ambientes de trabalho, para posteriormente apresentar 
os substratos comuns das práticas viris em cada um destes dois contextos. 

3.1. VIRILIDADE COMO ORGANIZADORA DO TRABALHO SOCIOEDUCATIVO

'H�XPD�H�GH�RXWUD�HODV�DFHLWDP��PDV�p�GLItFLO�DFHLWDUHP�UHSUHHQVmR�GH�XPD�
DJHQWH�IHPLQLQD��HODV�GL¿FLOPHQWH�DFHLWDP�TXH�XPD�DJHQWH�IHPLQLQD�DMD�FRP�
PDLV�ULJRU��'LIHUHQWH�GRV�PDVFXOLQRV��SDUHFH�TXH�LVVR�Mi�YHP�GH�FDVD�PHVPR��
GD�FULDomR�GHODV��HODV�WrP�XPD�PHQWDOLGDGH�GH�TXH��SRU�H[HPSOR��FRPR�p�TXH�
HX�YRX�WH�H[SOLFDU����3RU�H[HPSOR��VH�WLYHU�XPD�EULJD�H�HX�WHQWDU�VHJXUDU�XPD�
JDURWD�HX�SHJR�XPD�SHOR�EUDoR��SX[R��SDUD�WLUDU�GH�EULJD��6H�XPD�DJHQWH�IHPL-
QLQD�¿]HU�LVVR�HODV�YmR�TXHUHU�DWDFDU��YmR�TXHUHU�EULJDU��3DUHFH�TXH��SRU�H[HP-
SOR��HODV�HVWmR�DFRVWXPDGDV�D�DSDQKDU�GR�SDL��DSDQKD�GR�LUPmR��SDUHFH�TXH�p�
PHLR�TXH�QRUPDO�XPD�YLROrQFLD��QmR�QHFHVVDULDPHQWH�XPD�YLROrQFLD��PDV�XPD�
DJUHVVLYLGDGH�YLQGD�GR�VH[R�PDVFXOLQR��(QWUHYLVWD��XQLGDGH�IHPLQLQD��������

Um primeiro ponto importante a se destacar com relação às posições mascu-
linas e femininas dentro do DEGASE é a rotina de trabalho de homens e mulheres 
nas diferentes unidades. 
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Na unidade de internação que recebe apenas meninas, há um número mais ou 
menos proporcional de agentes socioeducativos homens e mulheres, enquanto que 
QD�XQLGDGH�TXH�UHFHEH�PHQLQRV�D�TXDVH�WRWDOLGDGH�GH�SUR¿VVLRQDLV�p�FRPSRVWD�SRU�
KRPHQV��3RU�FRQWD�GHVVDV�GLIHUHQoDV�QD�FRPSRVLomR�GH�SUR¿VVLRQDLV�QDV�GLIHUHQWHV�
unidades, a necessidade de mostrar-se viril apresenta-se de forma diferente em 
cada espaço. 

Na unidade feminina, os agentes e as agentes socioeducativos desenvolvem 
DV�PHVPDV�IXQo}HV��$�~QLFD�H[FHomR�LGHQWL¿FDGD�IRL�D�HQWUDGD�QRV�DORMDPHQWRV��
que deve necessariamente contar com a presença de uma mulher; o argumento 
TXH� MXVWL¿FD�HVVD�QRUPD�p�TXH�R�DORMDPHQWR�p�XP�HVSDoR�RQGH�XVXDOPHQWH�DV�
DGROHVFHQWHV�XVXIUXHP�GH�PDLRU� OLEHUGDGH�H� D�SUHVHQoD�GDV� DJHQWHV�GL¿FXOWD�
acusações de assédio sexual. Mas, apesar das semelhanças nas funções, o traço 
viril do agente masculino é uma característica destacada, e bastante valorizada: 
ao mesmo tempo em que os agentes masculinos reforçam a importância de sua 
SUHVHQoD�QD�XQLGDGH�SRU�FRQVHJXLUHP�PDQWHU�D�RUGHP�GH�IRUPD�PDLV�H¿FLHQWH��DV�
agentes femininas ressaltam que se sentem mais seguras na presença de agentes 
masculinos. Há um consenso segundo o qual as próprias adolescentes só acei-
tariam repreensão dos agentes homens, supostamente porque elas vêm de uma 
cultura em que sempre receberam ordens de pais, irmãos e demais homens em 
situação de poder, e essa cultura se reproduziria na submissão feminina dentro 
da unidade. Por terem presenciado homens agindo com violência contra outras 
mulheres, as adolescentes padeceriam de uma espécie de “efeito-demonstração” 
segundo o qual a mera ameaça masculina bastaria para acabar com a indisciplina, 
efeito inalcançável para as agentes femininas.

(VVH�GHVHTXLOtEULR�HQWUH�RV�VLJQL¿FDQWHV�IHPLQLQRV�H�PDVFXOLQRV�H[WUDSROD�D�
dimensão da heterossexualidade. Em algumas conversas, foram-nos dados exem-
plos sobre como agentes homossexuais se comportaram de forma diversa dentro 
da instituição. Chama a atenção que, quando esse assunto vem à tona, os exemplos 
levantados de homossexuais que conseguiam realizar o trabalho de segurança 
foram lésbicas, enquanto os homens gays foram lembrados como aqueles que 
não conseguiram realizar tal trabalho. Além disso, os agentes socioeducativos 
lidos como heterossexuais, mas que não mantém uma relação agressiva com os 
adolescentes, muitas vezes também são considerados como incapazes de realizar 
R�WUDEDOKR�GH�VHJXUDQoD�GH�IRUPD�H¿FD]�SRU�QmR�HYLGHQFLDUHP�XPD�SRVWXUD�YLULO�
frente às adolescentes. 

É possível observar dois processos de rotulação importantes no trabalho dos 
DJHQWHV�VRFLRHGXFDWLYRV�QD�XQLGDGH�IHPLQLQD��D�SUHVHQoD�GH�SUR¿VVLRQDLV�FRQVLGH-



66 

Plural 24.1

Juliana Vinuto, Leandro de Oliveira Abreo e Hebe Signorini Gonçalves

UDGRV�YLULV��H�SRU�LVVR�FDSD]HV�GH�SURYHU�VHJXUDQoD��H�D�SUHVHQoD�GH�SUR¿VVLRQDLV�
lidos como não-viris, aí incluídos mulheres, homens homossexuais e homens hete-
rossexuais não agressivos, cuja característica comum é a incapacidade de realizar 
XP�WUDEDOKR�H¿FLHQWH�GH�PDQXWHQomR�GD�RUGHP�H�GLVFLSOLQDPHQWR��$UJXPHQWRV�
como “falta de controle emocional” devido à Tensão Pré-Menstrual (TPM), “falta 
de postura” por não saber colocar a adolescente “em seu devido lugar” e a “afetu-
osidade” são tidos como complicadores do trabalho realizado na unidade, capazes 
mesmo de eventualmente inviabilizá-lo.

Assim, os agentes socioeducativos manuseiam, implícita ou explicitamente, o 
argumento cunhado historicamente de que as unidades de internação funcionam 
somente a partir da punição, segurança e controle e, portanto, a postura tida 
como alinhada ao masculino e à virilidade é tomada como a mais importante, em 
detrimento daquelas ligadas à proteção e à socioeducação que, a despeito de se 
constituírem nos objetivos legais da medida de internação, parecem impossíveis 
GH�LPSOHPHQWDU�QHVWH�HVSDoR��+RXYH�LQFOXVLYH�D¿UPDo}HV��WDQWR�GH�KRPHQV�TXDQWR�
de mulheres, de que não haveria diferença no trabalho realizado por ambos os 
sexos se fosse possível realizar o trabalho socioeducativo na unidade; mas, como 
se trata de um trabalho de segurança, todos dependem dos agentes viris para 
manter as adolescentes sob contenção. 

Porém, essa divisão sexual do trabalho baseada na virilidade ocorre de forma 
diversa numa unidade de internação masculina, já que a presença feminina neste 
HVSDoR�p�TXDVH�QXOD��3RGHPRV�REVHUYDU�D�SUHVHQoD�GRV�SHU¿V�GH�DJHQWHV�VRFLR-
educativos compreendidos como viris, não-viris e as agentes socioeducativos 
mulheres. O primeiro exerce a mesma função anteriormente citada, marcada pelo 
viés da segurança e da disciplina, amparado na agressividade e na demonstração 
de virilidade; o segundo engloba homens homossexuais e heterossexuais menos 
DJUHVVLYRV��TXH�WDPEpP�VmR� OLGRV�SHORV�GHPDLV�SUR¿VVLRQDLV�GD�XQLGDGH�FRPR�
LQFDSD]HV�GH� UHDOL]DU�XP� WUDEDOKR�H¿FLHQWH�GH� VHJXUDQoD��$LQGD�QR�SHU¿O�GRV�
não-viris, enquadram-se aqueles que são alocados e/ou solicitam transferência 
para funções distantes da galeria (local onde se encontram os adolescentes), por 
H[HPSOR��SDUD�D�SRUWDULD�GD�XQLGDGH��3RU�¿P��DV�UDUDV�PXOKHUHV�GHVHQYROYHP�VHX�
trabalho quase sem interação com os adolescentes da unidade, desempenhando 
tarefas de cunho burocrático, como organizar o livro de ocorrências, ou realizar 
a revista vexatória6 durante a visita das familiares dos adolescentes. 

6 A revista vexatória, também nomeada como revista íntima, é reconhecida como um procedimento 
GH�VHJXUDQoD�SRU�SDUWH�GRV�SUR¿VVLRQDLV��DR�PHVPR�WHPSR�TXH�p�FRQVLGHUDGD�FRPR�XPD�SUiWLFD�
abusiva pelos ativistas dos direitos humanos. Tal procedimento determina que os familiares 



67 

2017

No fio da navalha: efeitos da masculinidade e virilidade no trabalho de agentes socioeducativos

A explicação usualmente oferecida pelos agentes socioeducativos sobre a 
organização laboral na unidade masculina, que restringe as interações entre 
DGROHVFHQWHV� LQWHUQDGRV�H�SUR¿VVLRQDLV�PHQRV�YLULV� H�PXOKHUHV�� IRL� D� IDOWD�GH�
³¿UPH]D´�GHVWHV�QR�WUDWR�GR�DGROHVFHQWH��R�TXH�RV�LPSHGLULD�GH�³VH�LPSRUHP´�IUHQWH�
ao mesmo. É uma demanda que dialoga com a necessidade do agente de impor 
medo ao adolescente e inibir seu próprio medo, mostrando-se insensível. Numa 
argumentação próxima à levantada na unidade feminina, os agentes socioedu-
FDWLYRV�D¿UPDP�TXH�RV�DGROHVFHQWHV�WHVWDP�RV�SUR¿VVLRQDLV�R�WHPSR�LQWHLUR��D�
¿P�GH�VDEHU�TXDO�R�OLPLWH�GH�FDGD�XP��H�TXH�XPD�PXOKHU�RX�XP�KRPHP�QmR�YLULO�
teria problemas com os adolescentes, da mesma forma que traria problemas para 
o restante da equipe por oportunizar insubordinação dos mesmos frente a todos 
RV�SUR¿VVLRQDLV�

De forma mais categórica do que na unidade feminina, aqui a virilidade parece 
ser uma ferramenta tão evidentemente necessária que não há qualquer argumen-
tação referente aos objetivos socioeducativos colocados no ECA. A compreensão 
compartilhada é que o trabalho do agente na unidade visa a segurança e a punição 
e, portanto, a virilidade se impõe como qualidade necessária. Assim, quem não 
é capaz de mostrar virilidade – as mulheres simplesmente por serem mulheres, 
os homens quando assemelhados às mulheres – torna-se incapaz de cumprir as 
funções tidas como típicas do agente socioeducativo. Assim, mesmo os agentes 
que tentam se alinhar à socioeducação muitas vezes também instrumentalizam o 
imperativo de segurança, como no trecho de diário de campo a seguir: 

[O agente] contou que ele é tranquilo com os adolescentes e que gosta do modo 
FRPR�RV�WUDWD��>���@�GL]�TXH��jV�YH]HV��GHYH�VHU�¿UPH�FRP�RV�LQWHUQRV��GDQGR�XQV�
berros, ameaçando, dizendo que eles vão apanhar etc., mas só para intimidar e 
em seguida ele diz: “IDoR�LVVR�VRPHQWH�SDUD�LQWLPLGDU��PDV�p�WXGR�¿JXUDomR” 
D¿UPDQGR�TXH�QmR�YDOH�D�SHQD�VH�HVWUHVVDU�FRP�HOHV�QmR��(OH�JULWD��GHPRQVWUD�
HVWUHVVH�PDV�GHSRLV�¿FD�WUDQTXLOR�SRLV�QmR�R�DIHWRX�HPRFLRQDOPHQWH���'LiULR�
de campo, unidade masculina, 2015).

Mas embora haja características peculiares a cada unidade de internação, há 
algumas questões comuns relacionadas à instrumentalização da virilidade com 

que queiram visitar os adolescentes tirem a roupa e tenham seu corpo revistado, inclusive os 
genitais. Vale lembrar que na unidade feminina não há revista vexatória de visitantes, mas as 
DGROHVFHQWHV�VmR�UHYLVWDGDV�DQWHV�H�GHSRLV�GD�YLVLWD�D�¿P�GH�GHWHFWDU�TXDOTXHU�LWHP�SURLELGR�
entregue a elas durante o período da visita.
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o propósito de manter a segurança do espaço socioeducativo, e que afetam sobre-
maneira a rotina de trabalho dos agentes socioeducativos. Essas questões serão 
apresentadas a seguir.

3.2. VIRILIDADE COMO ESTRATÉGIA DEFENSIVA

3ULPHLUD�SDODYUD�GH�RUGHP�TXH�YRFr�WHP�DTXL�KRMH�HP�GLD��TXH�D�JHQWH�GL]�SDUD�
RV�QRYLQKRV�TXH�HVWmR�FKHJDQGR��p�³VHJXUD�D�PmR´��0DV�DQWLJDPHQWH�QmR�HUD�
DVVLP��(QWmR�p�FRPSOLFDGD�HVVD�PXGDQoD�TXH�HVWi�DFRQWHFHQGR�DJRUD��HQWHQGH"�
e�FRPSOLFDGR��(QWmR�DVVLP��HVWi�¿FDQGR�PDLV�GLItFLO�SDUD�D�JHQWH�WUDEDOKDU��p�
YHUGDGH��+RMH�HP�GLD�YRFr�WHP�TXH�WHU�PXLWR�PDLV�GHVHQUROR��PXLWR�PDLV�OiELD��
PXLWR�PDLV�SDFLrQFLD��PXLWR�PDLV�HVWUDWpJLD��SDUD�YRFr�VH�UHODFLRQDU�FRP�R�
DGROHVFHQWH��GR�TXH�YRFr�WLQKD�Ki����DQRV�DWUiV��+RMH�HP�GLD�YRFr�WHP�TXH�
GHVHQURODU��1mR�WHP�MHLWR��2X�YRFr�GHVHQUROD��RX�YRFr�VH�HQUROD�FRP�D�MXVWLoD�
�(QWUHYLVWD��XQLGDGH�PDVFXOLQD��������

O trabalho dos agentes socioeducativos em unidades de internação é marcado 
por diversas situações deletérias à saúde física e mental. Em sua pesquisa sobre 
o trabalho dos agentes educacionais dentro de uma unidade de internação do 
DEGASE no período entre 1998 e 1999, Salles Filho (2003) constatou que o 
sofrimento inerente ao trabalho de agente “chegou ao nível do insuportável 
gerando grande número de afastamentos por demissões, doença mental e física, 
H�VXVSHQV}HV´��S�������2�DXWRU�HOHQFRX�RV�ULVFRV�DVVRFLDGRV�j�SUR¿VVmR��GHQWUH�RV�
quais destacamos agressões e vinganças, envolvimento em rebeliões como refém, 
acusações de ser frouxo, X9 ou capacho, o estresse, cumplicidade dos abusos dos 
agentes sobre os adolescentes e vergonha e culpa por fracassar na tarefa socioedu-
cativa. Estes riscos, potencializados pela superlotação e pelo subsequente aumento 
da tensão entre agentes e adolescentes, colocam a integridade física e psicológica 
GHVVHV�SUR¿VVLRQDLV�HP�ULVFR�H�FRQYRFDP�D�H[SHULrQFLD�GR�PHGR��GH�VHU�DJUHGLGR�RX�
mesmo de morrer. A virilidade aparece, então, como uma demanda e um recurso 
de gestão disciplinar da unidade e como um artifício para lidar com tal situação.

Percebemos que ser um agente socioeducativo viril implica em uma dupla 
demonstração pública que compreende uma postura e uma prática. A postura 
YLULO�SUHVVXS}H�XPD�FDPXÀDJHP�GRV�VHQWLPHQWRV�GH�PHGR�WDQWR�SDUD�RV�LQWHUQRV�
TXDQWR�SDUD�RV�GHPDLV�SUR¿VVLRQDLV��e�LPSRUWDQWH�VHU�SHUFHELGR�FRPR�GHVWHPLGR�
e corajoso, visto que aparentar medo oportunizaria a insubordinação dos adoles-
FHQWHV��H�D�SHUGD�GH�FRQ¿DQoD�H�GH�UHFRQKHFLPHQWR�GRV�RXWURV�DJHQWHV�SDUD�OLGDU�
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com situações críticas. A prática viril almeja a produção de medo nos internos 
através de humilhações, ameaças e agressões. São argumentos que nos autorizam 
D¿UPDU�TXH�D�DVVRFLDomR�PHGR�YLULOLGDGH�WHP�RFXSDGR�SRVLomR�FHQWUDO�QD�UHODomR�
entre agentes e adolescentes nas unidades de internação.

Falando um pouco em como a superlotação afeta o trabalho deles, questionei o 
quão complicado era dois agentes movimentarem às vezes 15 ou 20 adolescentes 
para os cursos pois, no caso dos adolescentes quererem se virar contra os agentes, 
HVWHV�QmR�WHUmR�FKDQFH�Mi�TXH�VHULDP���RX����FRQWUD����2�DJHQWH�FRQ¿UPRX�H�GLVVH�
que o que os impede de fazer isso é o medo. Para ele, o agente tem que colocar 
medo no adolescente pois é o medo que impede os adolescentes de fazerem algo, 
GH�VH�UHEHODUHP��2�DGROHVFHQWH�FRP�PHGR�YDL�DFKDU�TXH��VH�HOH�¿]HU�DOJR�HUUDGR��
se tentar algo, o agente depois pode fazer algo pior. [O agente] disse que tem 
que fazer isso para funcionar, senão os agentes perdem o controle diante da 
defasagem quantitativa. Ele conta que na atual condição, com 15 adolescentes 
por alojamento, alguns agentes estão entrando sozinhos nos alojamentos, sem 
QLQJXpP�QD�SRUWD�GH�UHWDJXDUGD��SDUD�ID]HU�D�FRQWDJHP��H�RV�DGROHVFHQWHV�¿FDP�

“pianinhos”. Ele diz que tem que entrar e não demonstrar insegurança senão os 
adolescentes percebem (Diário de campo, unidade masculina, 2015).

Cabe salientar que esta é uma lógica institucional que acentua uma postura 
GH�PDVFXOLQLGDGH�PXLWR�HVSHFt¿FD�QDV�XQLGDGHV�GH�LQWHUQDomR��&RQQHOO�H�0HVVHUV-
FKPLGW� ������� D¿UPDP�TXH�p�QHFHVViULR� FRPSUHHQGHU�RV� HIHLWRV�SRVLWLYRV�GD�
masculinidade hegemônica, já que se essa produzisse apenas violência ou agres-
sividade não implicaria em hegemonia, mas em opressão. Tal perspectiva permite 
pensar os efeitos favoráveis da obrigatoriedade da virilidade no espaço socioedu-
cativo. Segundo os agentes, um desses efeitos é a possibilidade de manutenção 
da segurança de forma mais potente do que uma postura mais aberta ao diálogo, 
Mi�TXH�DWLWXGHV�PDLV�DJUHVVLYDV�FRQWURODULDP�RV�FRQÀLWRV�H�FRPSRUWDPHQWRV�GRV�
DGROHVFHQWHV�GH�IRUPD�PDLV�H¿FD]�GR�TXH�SRVWXUDV�PDLV�DOLQKDGDV�j�VRFLRHGXFDomR�

Porém, sustentar esse posicionamento viril não é simples para os agentes socio-
educativos, se considerarmos os riscos e a precariedade institucional supracitadas. 
As crises de ansiedade e angústia, as patologias, os afastamentos, as realocações 
e movimentações evidenciam um ambiente produtor de intenso sofrimento7 e de 

7 Tomamos o sofrimento não como uma experiência nociva, mas sim como uma vivência contro-
versa, um ponto de partida que direcionará o trabalhador tanto à mobilização subjetiva para a 
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adoecimento. Muitos dos problemas com que lidam são de difícil transformação, 
alguns devidos à rigidez deste tipo de instituição e outros por excederem o limite 
de suas atribuições, como a superlotação. 

Quando os trabalhadores se percebem impossibilitados de transformar os 
DVSHFWRV�GR� WUDEDOKR�TXH�RV�DÀLJHP�H�FDXVDP�VRIULPHQWR�HP�UD]mR�GH�ULJLGH]��
GL¿FXOGDGH�GH�PXGDQoD�� LPSRVLo}HV�RX�DGYHUVLGDGHV�GR�GLD�D�GLD��p�FRPXP�D�
construção do que Dejours (1992; 2004a) nomeou de HVWUDWpJLDV�GHIHQVLYDV.

Para o autor, as estratégias defensivas têm como principal função o controle 
das emoções a partir da minimização ou insensibilização da experiência do sofri-
mento para que o trabalhador tolere as adversidades e as pressões do trabalho 
sem adoecer. Elas atuam, em primeiro plano, na proteção da saúde mental contra 
os perversos efeitos do sofrimento no trabalho, possibilitando o cumprimento 
das tarefas e; em segundo plano, como poderosos móveis para banalização da 
violência e reprodução da dominação (dejours, 2007; 2012). A negação dos riscos 
a partir do recurso à virilidade é, muitas vezes, a única forma vista pelos agentes 
socioeducativos para continuar trabalhando na atividade arriscada. O resultado 
GD�GRORURVD�H�FRQVWDQWH�YLYrQFLD�GH�VRIULPHQWR�SDUD�HVWHV�SUR¿VVLRQDLV�VHULD��D�
longo prazo, a alienação, o adoecimento ou o pedido de exoneração. 

Quando as adversidades e as fontes de sofrimento atingem todo o grupo de 
trabalhadores, estes constroem estratégias de defesa coletivas. Funcionam como 
regras, muitas vezes tácitas, criadas pelos próprios trabalhadores e que exigem a 
adesão e participação de todos para evitar qualquer risco de desestabilização da 
adaptação duramente conquistada (dejours, 2012). A inibição do medo, a eufe-
mização do sofrimento e a adoção da virilidade tão evidentes no grupo de agentes 
socioeducativos em unidades de internação dizem da consolidação da estratégia 
de defesa coletiva do “FLQLVPR�YLULO” (dejours, 2007).

$GHULU�D�HVWD�HVWUDWpJLD�VLJQL¿FD�XPD�UHYHUVmR�GD�SRVLomR�GR�WUDEDOKDGRU�IDFH�
ao risco. De vítima passiva da experiência do medo, o agente adota uma posição 
viril e exibe atitudes de desprezo e combate aos riscos do dia a dia, como a desqua-
OL¿FDomR�GDV�GL¿FXOGDGHV�GR�WUDEDOKR��D�UHDOL]DomR�GH�SHUVLVWHQWHV�GHPRQVWUDo}HV�
de coragem e o disfarce da experiência de sofrimento. A necessidade de manter-

-se no emprego, proteger-se contra o intenso sofrimento causado pelas situações 
deletérias e o receio de ser excluído do coletivo por não ser reconhecido como o 

tentativa de transformação da realidade de trabalho que lhe causa sofrimento, quanto à produção 
de estratégias defensivas e adoecimento (dejours, 2007; Mendes, 2007).
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verdadeiro “homem”, fazem com que muitos aceitem colaborar com ações viris, 
reforçando assim as práticas de violência, dominação e injustiça (dejours, 2007).

Para participar deste coletivo e ser incluído no grupo de agentes viris, é 
necessário não apenas consentir, mas demonstrar colaboração nas ações viris. 
Nesta forma de “cooperação defensiva” (dejours��������p�LPSRUWDQWH�FRQ¿DU�TXH�
ninguém hesitará no momento em que for preciso incorrer na violência. Para 
isso, o coletivo viril busca provas em diversas situações de trabalho nas quais 
WRGRV�SRVVDP�FRPSURYDU�D�DGHVmR�j�HVWUDWpJLD��FRPR��SRU�H[HPSOR��YHUL¿FDU�VH�R�
agente tem coragem de coagir, gritar e humilhar constante e desnecessariamente 
R�DGROHVFHQWH��HQWHQGHQGR�TXH�HVWD�p�D�IRUPD�H¿FD]�GH�UHDOL]DU�VHX�WUDEDOKR��2�
agente que se recusa ao “trabalho sujo”8�p�GHVTXDOL¿FDGR�H�HVWLJPDWL]DGR�FRPR�

“pão doce” e/ou “mamãezada” por ser aquele que é “covarde” e, portanto, “não 
serve para ser agente”. 

Ao negar-se a utilizar práticas instituídas de violência para a manutenção da 
ordem e da disciplina, tanto verbalmente quanto por sua postura diária, o agente 
anuncia a não-adesão à estratégia coletiva e deixa no ar a possibilidade de, num 
possível ataque de um adolescente, hesitar em utilizar a violência para proteger a 
instituição, a si mesmo ou aos demais colegas de trabalho. Nesta lógica, percebemos 
TXH�R�UHFXUVR�j�YLULOLGDGH�H�j�DJUHVVLYLGDGH�LQVSLUD�PDLV�FRQ¿DQoD�QR�FROHWLYR�GR�
que as posturas alinhadas à socioeducação, sendo que a necessidade do corpo 
masculino viril nestes estabelecimentos se impõe de forma complementar àquilo 
que foi pontuado por Pettersson (2014, p. 42-43):

Em instituições para jovens e instituições totais semelhantes (goFFMAn, 1991), 
como as prisões, os funcionários geralmente argumentam que os funcionários do 
sexo masculino são um pré-requisito necessário para a manutenção da segurança 
na instituição em questão. A segurança a que se refere pode envolver a garantia 
GH�TXH�RV�MRYHQV�QmR�DWDFDUmR�HVWHV�SUR¿VVLRQDLV�H�TXH�QmR�DWDFDUmR�XQV�DRV�
RXWURV�HP�FRQWH[WR�GH�FRQÀLWRV��TXH�VmR��RX�HP�TXH�Ki�R�ULVFR�GH�WRUQDUHP�VH�
violentos. A razão pela qual os homens são vistos como sendo mais ou menos 
indispensáveis neste contexto está ligada à sua (em alguns casos) maior força 
física em comparação com as mulheres (Pettersson 2009, lAAneMets e kristiAn-
sen 2008, Britton 1997). Isso também está ligado a questões sobre a forma como 

8  O “trabalho sujo” é descrito por Dejours (2007) como o tipo de trabalho que ninguém deseja 
fazer, mas se apresenta como necessário para manter o sistema de banalização da violência e 
das injustiças funcionando na instituição.
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o gênero, e particularmente a masculinidade, é construído nesses contextos e à 
importância do corpo físico em relação a essas construções.

Assim, o “agente viril” seria visto como o homem por excelência, dado que sua 
YLULOLGDGH�SURWHJHULD�WRGRV�RV�GHPDLV�SUR¿VVLRQDLV�GD�LQVWLWXLomR�HP�VLWXDo}HV-

-limite, enquanto que aqueles lidos como “não viris” são compreendidos pelos 
primeiros como aqueles que dependem da virilidade de outrem. Contudo, ainda 
que tal postura seja motivo de criticas para alguns “agentes não-viris”, muitos 
destes assumem a positividade do “cinismo viril” para a manutenção e sensação 
de segurança da unidade, como descrito a seguir: 

[O agente] fala que a ‘linha dura’ é necessária pois se for só ‘linha mansa’ eles 
YmR�³WRPDU�D�FDGHLD´��YmR�ID]HU�UHIpP��YmR�PDWDU��'L]�TXH�VH�YRFr�QmR�¿]HU�FRP�
eles (adolescentes), eles fazem com os agentes. Contudo, assevera que só a linha 
dura não resolve. “O problema é que os agentes ‘linha dura’ acham que somente 
o modo deles é que resolve” e mais adiante ele complementa “é bom eles exis-
tirem e agirem dessa forma porque isso poupa muito estresse porque tudo eles 
brigam e às vezes é preciso”. Perguntamos se às vezes não é possível resolver na 
conversa e ele responde que “às vezes sim, mas às vezes só na conversa não é 
possível”. (Diário de Campo, unidade masculina, 2015).

A articulação entre as situações deletérias à saúde física e mental que atra-
vessam as unidades de internação e a experiência constante do medo funcionam 
FRPR�FDWDOLVDGRUHV�GR�³FLQLVPR�YLULO �́�4XDQGR�LQWHQVL¿FDGDV�H�FLPHQWDGDV�GHQWUR�
de um coletivo, elas ganham contornos de aprisionamento em ciclos defensivos 
fechados e alienantes, operando como paliativo de contextos insustentáveis, 
propulsores de servidão voluntária, alienação, reprodução da dominação e de 
banalização da violência (FerreirA, 2009).

3.3. A VIRILIDADE E SEUS RÓTULOS
Um dos efeitos da centralidade da virilidade na unidade de internação é a 

marginalização de posturas mais alinhadas à socioeducação. A vulnerabilidade é 
uma experiência que deve ser rechaçada deste ambiente e aqueles que não aderem 
DRV�³FLQLVPR�YLULO´�VHUmR�GHVTXDOL¿FDGRV�H�DOYR�GH�FKDFRWDV��QRUPDOPHQWH�GH�FXQKR�
PDFKLVWD��VHQGR�VHJUHJDGRV�SHORV�GHPDLV�SUR¿VVLRQDLV�

Nesse sentido, há o rótulo “linha dura”, que abarca os comportamentos mais 
agressivos e viris, utilizado tanto por aqueles que se autointitulam como tal e 
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exaltam essas características como vantajosas, quanto pelos demais agentes, que 
por vezes as utilizam de maneira acusatória e pejorativa. De modo geral, os agentes 

“linha dura” exibem coragem, são rigorosos, defendem medidas socioeducativas 
mais rígidas, referem-se aos adolescentes como “vagabundos” e “bandidos” e 
adotam práticas punitivas, de humilhação e de coação. Dentre os “linha dura”, há 
R�³DJHQWH�HVSHFLDO´�RX�RV�³PLOLWDUL]DGRV �́�SHU¿O�OLPtWURIH�TXH�XWLOL]D�YHVWLPHQWDV�
e acessórios característicos das forças policiais, como coturnos e algemas e se 
consideram superiores, segundo relatos dos agentes. O agente “linha dura” seria 
R�SUR¿VVLRQDO�TXH�QmR�WLWXEHLD�HP�VLWXDo}HV�OLPLWH�H�HP�TXHP��SRUWDQWR��WRGRV�
SRGHP�FRQ¿DU�FRPR�HVFXGR�FRQWUD�TXDOTXHU�DPHDoD�

3RU�RXWUR�ODGR��WHPRV�R�DJHQWH�³SmR�GRFH �́�TXDOL¿FDWLYR�XWLOL]DGR�SULQFLSDO-
mente na unidade masculina, e o agente “mamãezada”, mais usado na unidade 
feminina, e que por si só evidencia a rotulação pejorativa de gênero vinculada à 
maternidade e à afetividade. Esses rótulos são convocados pelos agentes “linha 
dura”, e sempre recusados pelos agentes assim rotulados, para designar aqueles 
tidos como covardes, brandos ou medrosos, que resistem à demanda por virilidade 
imposta pela dinâmica das unidades de internação. Esses agentes seriam aqueles 
que tratam os adolescentes de forma mais afetuosa, estão abertos ao diálogo e 
aconselham os adolescentes em diversas questões. Integram ainda esse grupo os 
agentes que pedem para atuar na portaria ou em funções burocráticas, por não 
desejarem o contato com os adolescentes9. 

Os efeitos práticos dos rótulos já foram alertados por Howard Becker (2008), 
TXH�D¿UPD�TXH�GHWHUPLQDGRV�JUXSRV��FRP�QtYHLV�GLIHUHQFLDGRV�GH�SRGHU��LPS}HP�
UHJUDV�GH�FRPSRUWDPHQWR�DR�GH¿QLU�Do}HV�FRPR�DSURSULDGDV�RX�LQDSURSULDGDV��
certas ou erradas, para determinadas situações, punindo de alguma forma aqueles 
que não se adéquam às normas que se quer impor. Assim, o rótulo de desviante - 
ou seja, aquele que não se comporta de acordo com o que espera a maior parte de 
seu grupo – pode acarretar desde pressão moral até constrangimentos legais, com 
o objetivo de padronizar comportamentos. No caso dos agentes socioeducativos, 
o rótulo de “pão doce” ou “mamãezada” pode implicar em segregação, perda da 
FRQ¿DQoD�GR�FROHWLYR�H�VRIULPHQWR�

Por adotarem uma prática voltada à socioeducação, em oposição às práticas 
LQVWLWXtGDV�GH�GLVFLSOLQDPHQWR��HVWHV�SUR¿VVLRQDLV�SURYRFDP�XPD�UDFKDGXUD�QD�
estratégia coletiva de defesa, tornando-se alvo do coletivo. Este processo de rotu-

9 Cabe ressaltar que alguns agentes que estão nessas funções foram realocados para tal, em razão 
GH�SUHVFULomR�PpGLFD�SVLTXLiWULFD�GHYLGR�D�GL¿FXOGDGHV�ItVLFDV�RX�SVLFROyJLFDV�H�QmR�SRGHP�
exercer as mesmas atividades que antes. 
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lação evidencia que a cristalização do “cinismo viril” avança para outro nível e se 
transforma numa “ideologia defensiva” (dejours, 2007; 2012).

A ideologia defensiva é, segundo o autor, o procedimento limite construído 
pelo coletivo quando os riscos, o medo e as situações hostis do trabalho são inten-
VL¿FDGDV�D�WDO�QtYHO�TXH�UHYHODP�ULVFR�GH�GHVHVWUXWXUDomR�GD�HVWUDWpJLD�GHIHQVLYD��
Nas unidades de internação este modelo defensivo não é recente. A sedimentação e 
FULVWDOL]DomR�GHVWH�SURFHVVR�GDWDP�GRV�SULPyUGLRV�GRV�FRQ¿QDPHQWRV�EUDVLOHLURV�
SDUD�PHQRUHV�QR�LQtFLR�GR�VpFXOR�;,;��H�SDUHFHP�VH�UHD¿UPDU�HP�DQRV�UHFHQWHV�
com a precariedade e a superlotação das unidades socioeducativas e com a insu-
¿FLrQFLD�GH�SUR¿VVLRQDLV�

O clima de tensão gerado por este contexto ameaça a coesão do coletivo de 
WUDEDOKDGRUHV�H�LQVWDXUD�VLWXDo}HV�GH�GHVFRQ¿DQoD�H�TXHEUD�GH�YtQFXORV�GH�VROL-
GDULHGDGH��$�GL¿FXOGDGH�GH�OXWDU�FRQWUD��RX�UHYHUWHU�WDLV�FLUFXQVWkQFLDV��RV�FRORFD�
vulneráveis diante da hostilidade institucional, tornando-se mais importante e 
menos sofrido lutar pela continuidade do “cinismo viril” e das práticas de violência 
e injustiça do que indagar os instituídos, enfrentar as fontes de sofrimento e medo 
e discutir outras formas possíveis de realizar a socioeducação. É nesse sentido que 
Dejours (2012) esclarece que a operacionalização desta dinâmica defensiva pode 
WRUQDU�VH�XP�¿P�HP�VL�PHVPR��XPD�YH]�TXH�D�FRHVmR�GR�FROHWLYR�p�IRUWDOHFLGD�QmR�
mais pela luta contra a ameaça institucional, mas contra aqueles que ameacem a 
defesa: o “pão doce” e o “mamãezada”. Apontados como responsáveis pela crise, são 
os alvos mais fáceis, já que alterar as grandes estruturas que afetam a instituição, 
onde a superlotação é apenas um exemplo, mostra-se impossível, dada a escala 
de atuação dos agentes socioeducativos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É notória a prioridade que as pesquisas acadêmicas dão ao adolescente em 

FXPSULPHQWR�GH�PHGLGD� VRFLRHGXFDWLYD�� HP�GHWULPHQWR�GRV�SUR¿VVLRQDLV�TXH�
atuam nesse processo, principalmente os agentes socioeducativos. Dentre alguns 
PRWLYRV��DWULEXtPRV�D�H[LJXLGDGH�GHVVHV�HVWXGRV�j�IDOWD�GH�FRQ¿DQoD�±�GD�LQVWL-
WXLomR�H�GRV�SUR¿VVLRQDLV�±�HP�FRORFDU�VXDV�GL¿FXOGDGHV�DR�S~EOLFR�H[WHUQR��Mi�TXH�
LVVR�SRGH�DFDUUHWDU�IDOWD�GH�FRQ¿DQoD�GD�VRFLHGDGH�HP�VXD�LPSUHVFLQGLELOLGDGH��$�
pesquisa de campo em instituições totais em geral enfrenta inúmeros obstáculos 
para ser realizada, e por isso é notável a abertura que o DEGASE e diversos agentes 
socioeducativos nos proporcionaram, indicando a crença de que a pesquisa pode 
VHU�EHQp¿FD�SDUD�DPERV�RV�ODGRV��
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Apesar de apresentar características diversas na sociedade mais ampla, 
a demanda por virilidade tem efeitos específicos no espaço socioeducativo, 
mostrando-se enquanto um valor e uma estratégia importante para a sobrevi-
vência em unidades socioeducativas de internação. Esperamos que esse trabalho, 
feito a partir de narrativas dos próprios agentes socioeducativos sobre episódios 
e temas sofridos, sigilosos e particulares, seja apenas um passo na construção 
de um campo de discussão que possa evidenciar as mazelas e contradições do 
HQFDUFHUDPHQWR�GH�DGROHVFHQWHV�� WDQWR�SDUD�HVWHV�TXDQWR�SDUD�RV�SUR¿VVLRQDLV�
que devem implementá-lo.

Neste contexto, as posturas viris implicam consequências vistas como posi-
tivas para a maioria dos agentes socioeducativos, já que são compreendidas como 
ferramenta fundamental para a construção da sensação de segurança em um 
ambiente de trabalho caracterizado por tensão permanente e ameaças constantes 
GH�FRQÀLWR��3RU�RXWUR�ODGR��DR�DGHULUHP�D�HVWUDWpJLD�GH�GHIHVD�GR�FLQLVPR�YLULO�
por longo período sob condições deletérias e degradantes à saúde, estes agentes 
correm o risco de sedimentação defensiva que pode levá-los à insensibilização, 
racionalização das demonstrações de virilidade, à banalização da violência contra 
os adolescentes internados e ao adoecimento. 

Além disso, as posturas tidas como viris também acarretam a segregação dos 
SUR¿VVLRQDLV�TXH�RSWDP�SHOR�DOLQKDPHQWR�j�VRFLRHGXFDomR��UHYHODQGR�TXH�TXDO-
quer agente socioeducativo que conteste a demanda por virilidade e se coloque de 
forma mais democrática frente ao adolescente internado ameaça o coletivo. Essa 
contestação, ainda que indireta ou não percebida, demonstra um movimento de 
resistência e busca de um trabalho com sentido frente ao predominante contexto 
disciplinar e é o que ainda permite um espaço minimamente transitável para o 
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa.

Apesar de não nos alinharmos aos valores de vários agentes socioeducativos 
com quem interagimos, e não aprovarmos muitas de suas práticas, entendemos 
FRPR�XP�HQRUPH�DYDQoR�SROtWLFR�D�SRVVLELOLGDGH�GHVWHV�H[WHUQDUHP�HYHQWRV�H�GL¿-
culdades quase sempre silenciados, o que apenas contribui para mais sofrimento. 
Compreendemos que o sistema e a sociedade como um todo hesitam quando se 
trata de discutir práticas escudadas pelos muros da instituição. Mantê-las nas 
sombras só provoca mais problemas, principalmente para aqueles que caminham 
QR�¿R�GD�QDYDOKD�GXUDQWH�D�H[HFXomR�GD�PHGLGD�VRFLRHGXFDWLYD�GH� LQWHUQDomR��
como os agentes socioeducativos. 



76 

Plural 24.1

Juliana Vinuto, Leandro de Oliveira Abreo e Hebe Signorini Gonçalves

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AlMeidA, Bruna Gisi M. de. $�H[SHULrQFLD�GD� LQWHUQDomR�HQWUH�DGROHVFHQWHV��SUiWLFDV�

SXQLWLYDV�H�URWLQDV�LQVWLWXFLRQDLV. Dissertação (Mestrado em Sociologia). São Paulo, 
)DFXOGDGH�GH�)LORVR¿D��/HWUDV�H�&LrQFLDV�+XPDQDV��8QLYHUVLGDGH�GH�6mR�3DXOR�������

BeCker, Howard. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2008.

BrAsil. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO). CLASSIFICAÇÃO 
BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES. BRASÍLIA, Ministério Público do Trabalho, 2002.

. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990.

. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), Lei nº 12.594, 
de 18 de janeiro de 2012.

Butler, Judith. 3UREOHPDV�GH�JrQHUR: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2003 [1990].

Connell, Robert W. Masculinities. California: University of California Press, 1995.
. 7KH�PHQ�DQG�WKH�ER\V. New South Wales: Allen & Unwin, 2000.

Connell, Robert W.; MESSERSCHMIDT, James W. Masculinidade hegemônica: 
repensando o conceito. 5HYLVWD�(VWXGRV�)HPLQLVWDV, Florianópolis, volume 1, número 
21, janeiro-abril/2013. 

CostA, Antônio C. G. Parâmetros para formação do socioeducador: uma proposta inicial 
SDUD�UHÀH[mR�H�GHEDWH��%UDVtOLD��6HFUHWDULD�(VSHFLDO�GRV�'LUHLWRV�+XPDQRV������D

dejours, Christophe. $�ORXFXUD�GR�WUDEDOKR: estudo de psicopatologia do trabalho. 5ª ed. 
Ampliada. São Paulo: Cortez-Oboré, 1992.

dejours, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth. “Itinerário teórico em psicopatologia do 
trabalho”. In: DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. 
(Orgs.). 3VLFRGLQkPLFD�GR�WUDEDOKR: contribuições da Escola Dejouriana à análise da 
relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994, p. 119-145.

dejours, Christophe. “Addendum: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho”. 
In: LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte I. (Orgs.). &KULVWRSKH�'HMRXUV: da 
psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Brasília/Rio de Janeiro: Paralelo15/ 
Fiocruz, 2004, p.47-104.

dejours, Christophe. $�EDQDOL]DomR�GD�LQMXVWLoD�VRFLDO. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
dejours, Christophe. Trabalho Vivo, tomo II, Trabalho e Emancipação. Brasília: Paralelo 

15, 2012.
deleuze, Gilles; guAttAri, Félix. 0LO�3ODW{V: capitalismo e esquizofrenia, vol 1. Rio de 

Janeiro, editora 34, 1995.



77 

2017

No fio da navalha: efeitos da masculinidade e virilidade no trabalho de agentes socioeducativos

FerreirA, João Batista. 3HUGL�XP�MHLWR�GH�VRUUL�TXH�HX�WLQKD: Violência, assédio moral e 
servidão voluntária no trabalho. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009

goFFMAn, Erving. 0DQLF{PLRV��SULV}HV�H�FRQYHQWRV. São Paulo: Perspectiva, 2010.
grossi, Mirian P. Masculinidades: Uma Revisão Teórica. Florianópolis: UFSC, 1995.
hirAtA, Helena. Relações sociais de sexo e do trabalho: contribuição à discussão sobre o 

conceito de trabalho. (P�$EHUWR, Brasília, ano 15, n.65, jan./mar. 1995
MAllArt, Fábio. Cadeias dominadas: A Fundação CASA, suas dinâmicas e as trajetórias 

de jovens internos. São Paulo: Terceiro Nome, 2014. 
Mendes, Ana Magnólia. “Da psicodinâmica à psicopatologia do trabalho”. In: MENDES, 

A. M. (Org.) 3VLFRGLQkPLFD�GR�7UDEDOKR: teoria, método e pesquisas. São Paulo: Casa 
do Psicólogo. 2007.

Molinier, P.; welzer-lAng, D. “Féminité, masculinité, virilité”. In: HIRATA; SÉNOTIER, 
H; LABORIE, F. (orgs). 'LFWLRQQDLUH�FULWLTXH�GX�IpPLQLVPH. Paris: PUF, 2000.

NERI, Natasha E. Tirando a cadeia dimenor: a experiência da internação e as narrativas de 
MRYHQV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL�QR�5LR�GH�-DQHLUR��'LVVHUWDomR��0HVWUDGR�HP�6RFLRORJLD���
5LR�GH�-DQHLUR��,QVWLWXWR�GH�)LORVR¿D�H�&LrQFLDV�6RFLDLV��8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GR�5LR�
de Janeiro, 2009.

PAulA, Liana de. $� IDPtOLD� H� DV�PHGLGDV� VRFLRHGXFDWLYDV: a inserção da família na 
socioeducação dos adolescentes autores de ato infracional. Dissertação (Mestrado 
HP�6RFLRORJLD��� 6mR�3DXOR��)DFXOGDGH�GH�)LORVR¿D��/HWUDV� H�&LrQFLDV�+XPDQDV��
Universidade de São Paulo, 2004.

sAlles Filho, Belmiro. Freitas. $JHQWH�(GXFDFLRQDO��8PD�3UiWLFD�GH�$PRU�H�ÏGLR�QR�
$WHQGLPHQWR�DR�$GROHVFHQWH� HP�&RQÀLWR� FRP�D�/HL. 2003. (Tese de Doutorado). 
Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2003.

Pettersson, Tove. “Doing Masculinity in Youth Institutions”. In: LANDER, I; RAVN, D.; 
JON, N. (orgs). 0DVFXOLQLWLHV�LQ�WKH�&ULPLQRORJLFDO�)LHOG: Control, Vulnerability and 
Risk-Taking. Ashgate, England/ United States, 2014.

welzer-lAng, D. “L’homophobie: la face cachée du masculin”. In: /D�SHXU�GH�O¶DXWUH�HQ�
soi: du sexisme à l’homophobie. (Ed D. Welzer-Lang, P. Dutey, M. Dorais). Montréal: 
Vlb éditeur, 1994.



PLURAL, Revista do Programa de Pós -Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, v.24.1, 2017, p.78-104

Sexualidade, um direito (secundário)? Atravessamentos  
entre sexualidade, socioeducação e punição

Sexuality, a (secondary) right? Intersections on sexuality,  
education and punishment

Luisa Bertrami D’Angeloa e Jimena de Garay Hernandeza

Resumo Este artigo faz parte da pesquisa sobre sexualidade e juventude realizada 
de março 2015 a outubro de 2016, em três unidades de internação do Departamento 
Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro, sendo duas unidades masculinas 
e a única unidade feminina do estado. A partir da perspectiva metodológica da 
cartografia, acompanhamos durante esses anos diversos processos nas unidades, 
entrevistando jovens e profissionais de diferentes segmentos. Apresentamos aqui 
reflexões sobre os debates que suscitamos no campo a respeito da sexualidade na 
socioeducação, procurando englobar as experiências e percepções dos/as jovens, 
dos/as agentes socioeducativos/as, do corpo de profissionais técnicos/as, do quadro 
docente e da direção, articulando os dispositivos de gênero, classe social, geração e 
raça para pensar nas produções de tecnologias e mecanismos de controle e na lógica 
punitiva que parece reger o cotidiano institucional. Pensando, assim, nas tensões que 
movimentam (ou cristalizam) os debates sobre sexualidade nestes contextos, propomos 
algumas reflexões a respeito de como a sexualidade é, também, alvo destas políticas 
punitivas e de contenção, uma vez que é classificada, hierarquizada, cerceada, vigiada 
e limitada nestes espaços.
Palavras-chave sexualidade; direitos; juventude; punição; privação de liberdade

Abstract 7KLV�SDSHU�LV�SDUW�RI�D�UHVHDUFK�RQ�VH[XDOLW\�DQG�\RXWK�KHOG�IURP�0DUFK������
WR�2FWREHU�������LQ�WKUHH�-XYHQLOH�'HWHQWLRQ�&HQWHUV�LQ�5LR�GH�-DQHLUR��WZR�PDOH�DQG�
WKH�RQO\� IHPDOH� LQ� WKH�VWDWH��)URP�WKH�PHWKRGRORJLFDO�SHUVSHFWLYH�RI�FDUWRJUDSK\��
GXULQJ� WKHVH�PRQWKV�ZH� IROORZHG� VHYHUDO� SURFHVVHV� LQ� WKH� FHQWHUV�� LQWHUYLHZLQJ�
\RXQJVWHUV�DQG�SURIHVVLRQDOV�IURP�GLIIHUHQW�VHJPHQWV�RI�WKH�LQVWLWXWLRQ��:H�SUHVHQW�
KHUH� UHIOHFWLRQV� RQ� WKH� GHEDWHV� WKDW�ZH� UDLVHG� LQ� WKH� ILHOG� UHJDUGLQJ� VH[XDOLW\� LQ�
WKH� MXYHQLOH� MXVWLFH�V\VWHP��VHHNLQJ�WR�HQFRPSDVV� WKH�H[SHULHQFHV�DQG�SHUFHSWLRQV�
RI� WKH�\RXQJVWHUV�� WKH�DJHQWV�� WKH� WHFKQLFDO� VWDII�� WKH�SURIHVVRUV�DQG� WKH�GLUHFWLRQ��
DUWLFXODWLQJ�WKH�GHYLFHV�RI�JHQGHU��VRFLDO�FODVV��JHQHUDWLRQ�DQG�UDFH�WR�WKLQN�DERXW�WKH�

a Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Psicologia Social na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro 

ARTIGO



79 

2017

Sexualidade, um direito (secundário)? Atravessamentos entre sexualidade, socioeducação e punição

SURGXFWLRQV�RI�WHFKQRORJLHV�DQG�PHFKDQLVPV�RI�FRQWURO�DQG�LQ�WKH�SXQLWLYH�ORJLF�WKDW�
VHHPV�WR�JRYHUQ�WKH�LQVWLWXWLRQDO�GDLO\�OLIH��%HDULQJ�LQ�PLQG�WKH�WHQVLRQV�WKDW�PRYH�
�RU�FU\VWDOOL]H��GHEDWHV�DERXW�VH[XDOLW\�LQ�WKHVH�FRQWH[WV��ZH�SURSRVH�VRPH�UHIOHFWLRQV�
RQ�KRZ�VH[XDOLW\�LV�DOVR�WKH�WDUJHW�RI�WKHVH�SXQLWLYH�DQG�FRQWDLQPHQW�SROLFLHV��VLQFH�
LW�LV�FODVVLILHG��KLHUDUFKL]HG��PRQLWRUHG�DQG�OLPLWHG�LQ�WKHVH�VSDFHV�
Keywords VH[XDOLW\��ULJKWV��\RXWK��SXQLVKPHQW��GHSULYDWLRQ�RI�OLEHUW\

INTRODUÇÃO
Em face aos discursos conservadores que defendem a redução da maioridade 

penal no Congresso Nacional e em parcelas da população em geral, a temática da 
SXQLomR�GH�MRYHQV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL�FRORFD�H�UHFRORFD�DOJXPDV�TXHVW}HV�FRPR��
por exemplo, a tensão entre aquilo que está disposto no ordenamento jurídico e 
QDV�UHJXODPHQWDo}HV�H�RULHQWDo}HV�WpFQLFDV�H�DTXLOR�TXH�VH�FRQ¿JXUD�FRPR�SUiWLFD�
cotidiana nas instituições de privação e restrição de liberdade para jovens. Neste 
sentido, parece haver um JDS entre aquilo que o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) garante enquanto direitos e o que se efetiva neste campo no decorrer 
do cumprimento da medida socioeducativa. A punição, assim, estende-se para 
além do cumprimento da medida, a partir do momento em que não é possível 
sequer oferecer condições de garantia de direitos aos/às jovens inseridos/as no 
sistema socioeducativo. 

Para além disso, cabe a discussão a respeito da própria proposta de socioedu-
cação, uma vez que uma série de tensões se evidenciam quando buscamos pensar 
a coexistência de um sistema que, ao mesmo tempo que em pretende (re)educar, 
pune. Que sentidos termos como “ressocialização” ou “reeducação” tomam neste 
contexto? O que se quer com a punição destes/as jovens? E o que fazer frente à 
realidade de que o sistema seleciona os/as jovens pobres e negros/as como alvos 
GH�VXDV�LQYHVWLGDV��FRQ¿JXUDQGR�VH�XP�VLVWHPD�DOWDPHQWH�VHOHWLYR��DUELWUiULR�H�
violento?

Neste cenário, a questão dos direitos parece se dissolver numa série de 
demandas por condições mínimas de efetivação da aplicação da medida. No Rio de 
Janeiro, onde realizamos a pesquisa aqui apresentada, a superlotação – provinda, 
dentre outras coisas, de práticas de higienização da cidade –, as péssimas condi-
o}HV�GH�VDQHDPHQWR�H�D�IDOWD�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�H�¿QDQFHLURV�±�HP�XP�TXDGUR�
GH�IDOrQFLD�GR�HVWDGR�±��ID]HP�FRP�TXH�PXLWRV�DV�JHVWRUHV�DV�H�SUR¿VVLRQDLV�GR�
sistema pareçam entender que a garantia de qualquer outro direito que não seja 
entendido como “básico” não poderia estar, agora, na pauta de discussão. Para 
DOpP�GR�IDWR�GH�TXH�p�FRPSOH[R�GH¿QLU�R�TXH�VmR�GLUHLWRV�³EiVLFRV �́�RX�VH�H[LVWHP�



80 

Plural 24.1

Luisa Bertrami D’Angelo e Jimena de Garay Hernandez

GLUHLWRV�³VXSpUÀXRV�VHFXQGiULRV �́�p�LPSRUWDQWH�SHQVDU�GH�TXH�IRUPD�VH�HOHJHP�
os direitos que podem não ser garantidos frente à situação precária no sistema. 
Quanto a isso, parece que o exercício da sexualidade, foco da nossa pesquisa, tem 
sido uma faceta desses direitos difíceis de se garantir no sistema, talvez também 
por, muitas vezes, não ser entendida como um direito. Em pauta há alguns anos 
entre os/as gestores/as, equipes técnicas e especialistas, a questão da visita íntima 
WHP�VH�FRORFDGR�FRPR�GHVD¿R�QHVWH�FDPSR��ID]HQGR�HPHUJLU�XPD�VpULH�GH�GHEDWHV��
preocupações e discussões sobre como, quando e porquê implementá-la no sistema 
socioeducativo do Rio de Janeiro.

Para fazer ver as forças, poderes e saberes que atravessam essas discussões, é 
relevante pensar em alguns pontos que parecem ser centrais para a compreensão 
das dinâmicas de funcionamento deste sistema, como por exemplo as tecnologias 
GH�FRQWUROH�GH�GHWHUPLQDGRV�JUXSRV�VRFLDLV��D�FRQ¿JXUDomR�GR�VLVWHPD�VRFLRHGX-
cativo como instituição de preservação da ordem (BiCAlho; rossotti; reishoFFer, 
2016) e a seletividade penal como um dispositivo que, articulando raça, classe, 
JHUDomR�� JrQHUR� H� JHRJUD¿D�� VHOHFLRQD�DOYRV� HVSHFt¿FRV� D� VHUHP�UHWLGRV�SHODV�
malhas do sistema.

A PESQUISA
Este texto faz parte da pesquisa sobre sexualidade e juventude realizada de 

março 2015 a outubro de 2016 em três unidades de internação do Departamento 
Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (Degase), sendo duas masculinas 
e a única feminina do estado. A equipe de pesquisa foi constituída por pessoas de 
graduação, mestrado, doutorado e corpo docente de diversas instituições: UERJ 
(Educação e Psicologia Social), IFRJ (Psicologia), FIOCRUZ (Saúde da Mulher) e 
8)5-��3VLFRORJLD���$�SDUWLU�GD�SHUVSHFWLYD�PHWRGROyJLFD�GD�FDUWRJUD¿D��rolnik, 
1989; AlvArez; PAssos, 2009; PozzAnA; kAstruP, 2009), acompanhamos durante 
esses anos diversos processos nas unidades, realizamos atividades em grupo e 
algumas entrevistas individuais com 65 jovens mulheres e 166 jovens homens, 
DOpP�GH�HQWUHYLVWDV�FRP����SUR¿VVLRQDLV�GH�GLIHUHQWHV�VHJPHQWRV�±�HTXLSH�WpFQLFD��
direção, escola, agentes socioeducativos/as e pessoal administrativo. Além disso, 
oferecemos um curso sobre gênero e sexualidade no cotidiano da socioeducação em 
XPD�GDV�XQLGDGHV�PDVFXOLQDV��RQGH�SDUWLFLSDUDP����SUR¿VVLRQDLV��H�GRLV�FXUVRV�QD�
Escola de Gestão Socioeducativa, que também forneceram material para o debate. 
Igualmente, a discussão aqui apresentada se viu enriquecida por conversas com 
DOJXPDV�SHVVRDV�GD�JHVWmR�TXH�WrP�UHÀHWLGR�VREUH�R�DVVXQWR��
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$�HVFROKD�SHOD�PHWRGRORJLD� FDUWRJUi¿FD� VH�GHX�SRU� LGHQWL¿FDUPRV�QHVWD�
proposta possibilidades de pensar o campo a partir do que há de processual, de 
movimento (PozzAnA; kAstruP��������S�������$OpP�GLVVR��D�FDUWRJUD¿D�SHUPLWLX�
TXH�R�QRVVR�FDPLQKR�VH�FRQ¿JXUDVVH�FRPR�XPD�SHVTXLVD�LQWHUYHQomR��TXH�QmR�Vy�
não acredita na neutralidade como também pretende efetivamente movimentar o 
campo em que se insere (PAssos; kAstruP, 2013, p. 273). Assim, pensando a pesquisa 
como compromisso ético-estético-político (rolnik, 1993, p. 247), nosso objetivo 
foi produzir mudanças e estremecer barreiras.

Durante a pesquisa, a sexualidade apareceu como questão central na gestão 
cotidiana das unidades, seja por causa dos debates acerca da implementação da 
visita íntima, seja porque o exercício da sexualidade acontece com ou sem o aval 
da instituição. Desta forma, sexualidade emerge e é exercitada nas unidades de 
internação, restando duas opções: admitir sua existência ou ignorá-la. Escolhendo 
a primeira opção, temos buscado intervir neste campo de modo a suscitar debates 
a respeito do tema, procurando englobar as experiências e percepções dos/as 
MRYHQV��GRV�DV�DJHQWHV�VRFLRHGXFDWLYRV�DV��GR�FRUSR�GH�SUR¿VVLRQDLV�WpFQLFRV��GR�
quadro docente e da direção. 

O que observamos ao longo desses anos é que a sexualidade é atravessada por 
uma série de instituições que vão além da socioeducativa, como a família, as facções 
GH�WUi¿FR�GH�GURJDV��DV�FRPXQLGDGHV�UHOLJLRVDV��D�PtGLD��HQWUH�RXWUDV��'HVWH�PRGR��
se coloca não só a discussão acerca de a sexualidade ocupar ou não um estatuto de 
direito, mas também (e talvez principalmente) sobre como a sexualidade passa a 
ser, no contexto das instituições de privação de liberdade, instrumento de controle 
dos corpos, na medida em que serve como “moeda de troca” para uma série de 
situações do dia a dia. 

Além disso, à medida que se elege quem pode e quem não pode ter acesso a 
HVVH�GLUHLWR��HQWHQGLGR�FRPR�WDO��PXLWDV�YH]HV��DSHQDV�YLD�YLVLWD�tQWLPD�FRQ¿JXUD-

-se uma situação em que somente podem exercer a sexualidade aqueles/as que se 
enquadram num determinado modelo de jovem, com determinadas práticas que 
costumam estar voltadas à obediência, à docilidade dos corpos e ao controle. Como 
podemos pensar, então, os modos como a sexualidade é interpelada, controlada e 
gerida na instituição? De que formas a sexualidade embasa uma série de ações de 
controle e punição no cotidiano institucional? E também de que maneiras esses/
as jovens encontram brechas nesses controles para o exercício da sexualidade? 
A criação de possibilidades de prazer, de desejo e de afeto podem constituir-se 
como linhas de fuga? 
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Nas discussões que fazemos sobre esse campo, entendemos sexualidade, 
JrQHUR��JHUDomR��UDoD��FODVVH�VRFLDO�H�JHRJUD¿D�FRPR�GLVSRVLWLYRV�IXQGDPHQWDLV�
para a compreensão da dinâmica institucional, da organização das unidades e da 
produção de subjetividades no contexto do Degase, sendo eles atravessados por 
uma série de outros equipamentos, práticas e discursos – atravessamentos estes 
que tecem uma complexa trama de poderes e disputas. Os dispositivos podem ser 
compreendidos como engrenagens que não existem a priori e não são naturais, 
mas históricas, construídas, que produzem sujeitos através de práticas discursivas 
e não discursivas (FouCAult, 1999; deleuze, 1989), que 

se entrecruzam, representando às vezes linhas de fuga, às vezes resistências, às 
vezes mecanismos de sujeição, às vezes forças ou linhas de poder, às vezes for-
PDV�GH�OLEHUGDGH��HQ¿P��FULDQGR�XP�WHFLGR�TXH�FRQWLQXDPHQWH�PROGD��GHWpP��
atrapalha e também gera brechas para escapar, sempre sendo constituintes de 
si (de gArAy hernÁndez, 2013, p. 15).

  No que tange ao dispositivo geração, nos parece interessante entender o 
processo histórico que tem delimitado a população que circula no sistema socio-
educativo. Assim: 

A construção da ideia de uma anormalidade biopsicossocial da juventude que 
se encontrava em condições socioeconômicas desfavoráveis estava estrategi-
camente inserida em toda a orientação (princípio) biológica do antigo Código 
de Menores. Sua proposta política era recolher os jovens “em situação de risco” 
para serem normalizados pelas tecnologias disciplinares de instituições cujos 
GLVSRVLWLYRV�FRQFUHWRV�H�HIHLWRV�DUTXLWHW{QLFRV�HUDP�YROWDGRV�HVSHFL¿FDPHQWH�
para essa tarefa de gestão política da população jovem pobre brasileira (dA silvA; 
sereno, gonçAlves, 2014, p. 140).

O Código de Menores de 1927 nos dá uma ideia do contexto que levou à 
produção da necessidade de instituições de “socioeducação”. Até o surgimento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, as ações voltadas às crianças e 
jovens em perigo e aquelas/es tidas/os como perigosas/os eram as mesmas:

Pela legislação que vigorou no Brasil de 1927 a 1990 - o Código de Menores, par-
ticularmente em sua segunda versão -, todas as crianças e jovens tidos como em 
perigo ou perigosos (por exemplo: abandonado, carente, infrator, apresentando 
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FRQGXWD�GLWD�DQWL�VRFLDO��GH¿FLHQWH�RX�GRHQWH��RFLRVR��SHUDPEXODQWH��HUDP�SDV-
síveis, em um momento ou outro, de serem enviados às instituições de recolhi-
PHQWR��1D�SUiWLFD�LVWR�VLJQL¿FDYD�TXH�R�(VWDGR�SRGLD��DWUDYpV�GR�-XL]�GH�0HQRU��
destituir determinados pais do pátrio poder através da decretação da sentença 
de “situação irregular do menor” (ArAntes, 2004, p. 163).

Neste cenário, era preciso criar instâncias que operacionalizassem medidas 
cabíveis para com estas crianças e jovens, sob o manto de “pena-tratamento ou 
uma pena-ressocialização” (ArAntes, 2004, p. 163). É neste contexto que surge a 
noção de “menor infrator”:

Assim, através de um artifício que transformou pobreza em irregularidade jurí-
GLFD��D�FULDQoD�SREUH�SDVVRX�D�VHU�GH¿QLGD�FRPR�³PHQRU�FDUHQWH´�RX�³PHQRU�
infrator” (hipóteses de situação irregular) e, através de um conteúdo médico 
psicosocial atribuído a estes menores, as medidas (ou penas) para sanar tal 
situação, dita de irregularidade, foram deslocadas para os próprios menores, e 
não para a situação. (ArAntes, 2004, p. 164).

Como apontado por Da Silva, Sereno e Gonçalves (2014), ao longo do tempo, 
essa “lógica menorista” tem sido desconstruída, incluindo o termo adolescente 
no lugar de menor, o que veio contestar a diferenciação feita pela sociedade entre 
os adolescentes das classes médias e os menores das classes populares baixas, 
(trAnCoso; oliveirA, 2015; sChuCh, 2009), com distinções raciais inegáveis. Nesse 
processo, o ECA tem sido fundamental, incluindo seu papel atual como “[...] instru-
mento de garantias de direitos, de contraposição às campanhas conservadoras que 
pregam o endurecimento de penas, a redução da idade penal e a implantação de 
uma política de tolerância zero” (dA silvA; sereno; gonçAlves, 2014, p. 143). 

1R�GLVFXUVR�SURPRYLGR�SHOD�DWXDO�FRQ¿JXUDomR�GR�'HJDVH��TXH�LQFOXVLYH�VH�
apresenta como Novo Degase, a instituição está passando por uma mudança de 
paradigma, como apontado por um gestor, “[...] de um foco na punição para algo 
que frisa a responsabilização dos/as jovens”1. No campo da pesquisa, observamos 
tentativas de substituição de termos como PHQRU��PHQRU�LQIUDWRU��EDQGLGR� pelo 
termo adolescente. Isto não implica na desaparição do uso desses termos, que 
além de serem frequentemente utilizados na mídia escutamos várias vezes no 
campo, sobretudo por parte dos/as agentes socioeducativos/as, mas também pelos/

1 Informação obtida em entrevista.
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as jovens. Em uma ocasião, ao perceber a nossa presença e escuta, uma agente 
reformulou a frase depois de usar o termo menor, apontando para uma vigilância 
do “politicamente correto” e lançando luz em uma importante discussão sobre se 
a mudança dos termos representa ou não uma mudança nas práticas punitivas e 
VH�DTXHOD�p�VX¿FLHQWH�SDUD�WUDQVIRUPDU�DV�pWLFDV�GDV�UHODo}HV�TXH�VH�HVWDEHOHFHP�
neste contexto, muitas vezes ainda não pautadas na percepção do/a jovem como 
sujeito de direitos. Destarte, 

[...] a aplicabilidade das leis e a efetivação das políticas públicas precisam estar 
atreladas à produção de um novo olhar para os jovens, sobretudo àquele em con-
ÀLWR�FRP�D�OHL��WHQGR�HP�YLVWD�TXH�D�HOH��DR�ORQJR�GD�KLVWyULD��IRUDP�DWULEXtGRV�
adjetivos negativos que o excluem da possibilidade de exercer sua cidadania (dA 
silvA; sereno, gonçAlves, 2014, p. 143).

O uso recorrente da expressão o adolescente denota que o termo parece servir 
SDUD�FODVVL¿FDU�QmR�VRPHQWH�XP�VXMHLWR��PDV�XP�JUXSR�GH� MRYHQV��KRPHQV�RX�
mulheres. O adolescente��DVVLP��WRUQD�VH�XPD�¿JXUD�KRPRJrQHD��XQLIRUPH��TXDVH�
como um monstro que, conforme falou um agente socioeducativo, “[...] acha que 
pode tudo, que é contestador, rebelde, que quer mostrar que existe, que resiste”2. 

“Cheio de hormônios” “impulsivo”, “raivoso”, foram outros adjetivos usados por 
SUR¿VVLRQDLV��DOpP�GH�³GHVHTXLOLEUDGD �́�³LQFRQVHTXHQWH´�H�³FRP�RV�QHUYRV�j�ÀRU�
da pele”, adjetivos que, associados às jovens mulheres, parecem ser evocados de 
modo a traduzir uma certa instabilidade do feminino a qual, quando atravessada 
pela geração, aparece de modo exacerbado. 

Nesse sentido, concordamos com Da Silva, Sereno e Gonçalves (2014), assim 
como com Coimbra, Bocco e Nascimento (2005), ao pensar que o conceito de 
adolescente, utilizado no ECA e fundamental para um novo paradigma, carrega 
VLJQL¿FDGRV�TXH�SHUWHQFHP�D�XP�YLpV�GHVHQYROYHPHQWLVWD��ELRORJL]DQWH�H�SVLFROR-
gizante, e que naturaliza as desigualdades sociais. 

Atributos que enquadram a juventude em etapas (status) padronizadas, como se 
IRVVH�XP�SHUtRGR�XQLYHUVDO�QR�TXDO�GHWHUPLQDGDV�PXGDQoDV�ItVLFDV��¿VLROyJLFDV�
e hormonais, pertencentes a essa fase, seriam responsáveis por algumas carac-
terísticas comportamentais. [...] Tais características passam a ser percebidas 
como uma essência em que “qualidades” e “defeitos” (rebeldia, desinteresse, crise, 

2 Informação obtida em entrevista.
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instabilidade afetiva, descontentamento, melancolia, agressividade, impulsivi-
dade, entusiasmo, timidez, introspecção, tendência a expor-se a riscos, busca 
de identidade e formação de caráter) passam a ser sinônimos de adolescência, 
ou melhor, de adolescência problemática. E, dessa forma, esvaziam o caráter de 
resistência política frente às desigualdades e violências de todo o tipo (dA silvA; 
sereno, gonçAlves, 2014, p. 143-144).

Essas noções se articulam com as de SREUH��PDUJLQDO��EDQGLGR��YDJDEXQGD, 
seres que precisam ser docilizados. Nelas, é importante destacar de que formas 
os dispositivos de classe e raça atravessam a leitura desses corpos e se articulam 
com estas noções, tornando os/as jovens negros/as, especialmente de periferia, 
alvo principal de projetos de docilização, pauperização, criminalização e genocídio 
(CAMPos; girotto, 2015; CAlAzAns, 2015; CAetAno; sCisleski, 2015; rAMírez, 2015; 
FerreirA; CAPPi, 2016).

Assim, escolhemos não usar nas nossas análises os termos adolescente e 
DGROHVFrQFLD� Como Cecília Coimbra, Fernanda Bocco e Maria Lívia do Nascimento 
(2005), preferimos o uso de MXYHQWXGH� e inclusive MXYHQWXGHV��que mesmo não 
resolvendo o impasse da cristalização de uma “fase da vida” – questão também 
DSRQWDGD�SHODV�DXWRUDV�±��RX� LJXDOPHQWH�DSUHVHQWDQGR�PRGHORV�HVSHFt¿FRV�GH�
viver (viAnnA, 1997), parece oferecer um entendimento da pluralidade, diferença 
e desigualdade nas experiências dos sujeitos considerados jovens. O foco, ao nosso 
ver, está no entendimento dos modos de inserção dos sujeitos em suas condições 
de vida históricas e concretas, as quais, por sua vez, têm múltiplas formas de 
serem apropriadas.

Aqui, revela-se uma tensão, pois ao tentar sair de uma visão adultocêntrica – ou 
seja, centrada na experiência adulta como a mais consciente, adequada e produtiva 

–, os discursos podem tentar contestar a proposta sem o devido aprofundamento. 
Por exemplo, no debate da redução da maioridade penal, tende-se a reivindicar que 
DV�RV�MRYHQV�HQYROYLGDV�RV�HP�DWRV�LQIUDFLRQDLV�QmR�WrP�D�FDSDFLGDGH�GH�UHÀHWLU�
sobre seus atos da mesma forma que uma pessoa adulta. Aí, a perspectiva desen-
YROYLPHQWLVWD�WHP�VLGR�XVDGD�SDUD�UHD¿UPDU�D�DGROHVFrQFLD�como uma etapa com 
características e necessidade de cuidados particulares que o sistema prisional não 
pode outorgar. O debate, nesse sentido, parece focar no indivíduo como respon-
sável ou não de cometer ilegalidades e não na produção social da desigualdade 
que delimita as fronteiras da legalidade, dos seres vítimas e/ou produtores dela e 
das punições e/ou outras formas de lidar com ela.
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Nessas tensões, podemos observar a relevância do atravessamento da sexu-
alidade, já que, por outro lado, quem reivindica a redução da maioridade penal 
usa o argumento de que muito/as desses/as jovens “já” têm uma vida sexual ativa, 
e “inclusive são pais”, como se essas experiências garantissem uma maturidade 
própria da vida adulta. Nessa lógica, questiona-se, como apontado por um agente 
socioeducativo, que sujeito é esse que “deve ser considerado uma criança, mas que 
tem uma vida sexual de adulto”? Vida sexual adulta que, inclusive, está tentando 
se reivindicar com a implantação da visita íntima. 

Nesse sentido, nos perguntamos: o que diferencia ou deve diferenciar o sistema 
socioeducativo do sistema prisional? Para um jovem entrevistado na pesquisa, é 
justamente o direito da visita íntima que distingue a cadeia “de adulto” daquela em 
que ele está. Igualmente, um agente disse a visita íntima seria um retrocesso, “[...] 
porque os meninos vão achar que virou Bangu [referindo-se a uma prisão], com 
isso eles já teriam todas as coisas que uma prisão tem, então vão achar que são 
bandidos de verdade”3. Essas falas sugerem que a visita íntima delimita a experi-
ência de punição de pessoas adultas, ao mesmo tempo mais rígida, para “bandidos 
de verdade”, mas com a garantia de certos direitos sexuais, e a de adolescentes, 
percebidos/as como “sementes do mal”. Tal tensão nos faz pensar nas noções de 
VH[XDOLGDGH��JHUDomR�H�VRFLRHGXFDomR��H�QRV�SURYRFD�UHÀHWLU�VREUH�FRPR�SURSRU�
argumentos que façam frente a discursos que pretendem legitimar um viés puniti-
vista e naturalizador da “anomalia social” ao invés de uma perspectiva de garantia 
de direitos e de potencialização da vida como forma de atingir a igualdade social, 
p�XP�JUDQGH�GHVD¿R���

Assim, o conceito de WUDMHWyULDV� MXYHQLV nos parece bastante útil para as 
discussões que estamos propondo.

A centralidade concedida à ideia de juventude como processo se operacionaliza 
na ênfase conferida à noção de trajetórias. Essa opção analítica desaloja a des-
crição estática da vida dos jovens em prol da recuperação de um movimento, não 
necessariamente linear, presente nos seus trajetos (heilBorn et al. 2002, p. 21). 

No que diz respeito ao dispositivo de raça e sua articulação com geração, é 
importante insistir na seletividade penal racista como parte do fenômeno de 
genocídio da juventude negra (FerreirA; CAPPi, 2016), incluindo a criminalização 
da cultura da periferia (sAntos, 2016). Nesses processos, as instituições de segu-

3 Informação obtida em entrevista.
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rança pública e o judiciário desempenham lugares importantes de reprodução da 
discriminação. De que forma são produzidas as trajetórias juvenis da população 
negra, empobrecida, de periferia? E como as instituições de privação de liberdade 
viram importantes territórios dessa produção?

=D̆DURQL��������FKDPD�D�DWHQomR�SDUD�R�IDWR�GH�D�³YXOQHUDELOLGDGH�VRFLDO´�
estar intrinsecamente ligada ao que ele chama de vulnerabilidade penal, visto 
que o sistema judiciário seleciona determinados sujeitos que serão retidos por 
suas malhas. O autor aponta que o “[...] grau de periculosidade que cada um de 
nós oferece ao sistema penal [...] depende de uma série de características, mais 
do que da conduta [...]. Não só a cara, mas as atitudes, o caminhar” (zAFFAroni, 
1990, p. 64), de modo que cria-se, assim, uma imagem de um tipo de jovem que 
será rebaixado ao posto de menor��6REUH�HVVH�³WUDWDPHQWR�GLIHUHQFLDGR �́�=D̆DURQL�
(2007) ainda aponta que

A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em que 
o direito lhe nega sua condição de pessoa. Ele é considerado sob o aspecto de 
ente daninho ou perigoso [...] estabelece-se a distinção entre cidadãos (pesso-
as) e inimigos (não pessoas), faz-se referência a certos seres humanos que são 
privados de certos direitos individuais (zAFFAroni, 2007, p. 18).

Sobre a seletividade penal, é importante pensar os contornos particularmente 
complexos que o tema toma quando em face a uma política de drogas pautada na 
guerra, especialmente tendo em vista a quantidade de jovens no Degase envolvidos/
DV�FRP�R�WUi¿FR�GH�GURJDV�H��SULQFLSDOPHQWH��R�IDWR�GH�D�PDLRULD�GHOHV�DV�RFXSDUHP�
SRVLo}HV�KLHUDUTXLFDPHQWH�PXLWR�EDL[DV�QD�SLUkPLGH�GH�SRGHU�GR�WUi¿FR��$LQGD��
p�LPSRUWDQWH�PDUFDU�RV�PRGRV�FRPR�R�JrQHUR�DWUDYHVVD�DV�UHODo}HV�QR�WUi¿FR�H��
também, engendra práticas diferentes dentro do próprio sistema. Nesse mosaico, 
HP�TXH�D�VHOHWLYLGDGH�SHQDO��R�WUi¿FR�H�R�JrQHUR�VH�DWUDYHVVDP�FRQVWDQWHPHQWH��
¿FD�HYLGHQWH�FRPR�D�TXHVWmR�GD�SXQLomR�HVWi�VHQGR�R�WHPSR�WRGR�SHUSDVVDGD�SRU�
outros dispositivos, estratégias, mecanismos e instituições. 

$�LQÀH[mR�GR�GLVSRVLWLYR�JrQHUR�Gi�WRQDOLGDGHV�SDUWLFXODUHV�j�VHOHWLYLGDGH�
quando, por exemplo, ouvimos o relato de uma jovem que havia sido apreendida 
para que a mãe não fosse presa no momento da batida policial, mesmo que as 
drogas encontradas na residência não fossem de nenhuma delas. O fato de estarem 
no domicílio quando ocorreu a ação policial fez com que fossem imediatamente 
DVVRFLDGDV�DR�WUi¿FR��,JXDOPHQWH��HVFXWDPRV�XP�UHODWR�HP�TXH�D�PmH�GH�XP�MRYHP��
negra e moradora de favela, sofreu violência física deliberada por parte de policiais 
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TXH�FKHJDUDP�QD�VXD�FDVD�SDUD�SUHQGHU�R�¿OKR��GL]HQGR�³>���@�IDUHPRV�QD�VHQKRUD�
o que faríamos com ele”4.

7DLV�UHÀH[}HV�VmR�SRWHQFLDOL]DGDV�TXDQGR�SHQVDPRV�QR�TXH�&HFtOLD�&RLPEUD�
(s/a) chama de “mito das classes perigosas” e na produção do medo como processo 
que constrói e reconstrói estereótipos sob os quais enquadram-se estes/as jovens 
cumprindo medida privativa de liberdade. Sobre a produção do medo, Coimbra 
(s/a) aponta que 

[...] não só os sentimentos, mas todos os objetos que se encontram no mundo 
não existem em si, não têm uma essência, pois são forjados cotidianamente pelas 
práticas dos homens. Tais práticas são datadas historicamente e têm a capaci-
dade de objetivar as coisas que estão no mundo. Assim diferentes práticas vão 
engendrando neste mundo objetos sempre diversos, diferentes “rostos”, dife-
UHQWHV�³¿VLRQRPLDV´��GDt��QmR�H[LVWLU�³PHGR�H�LQVHJXUDQoD�DWUDYpV�GRV�WHPSRV´�
ou “amor através dos tempos. (CoiMBrA, s/a, s/p) 

A autora continua, apontando que o medo e a insegurança são produzidos com 
base em estereótipos a respeito dos sujeitos tidos como diferentes. As contribuições 
GH�5HLVKR̆HU�H�%LFDOKR��������SHUPLWHP�DUWLFXODU�D�SURGXomR�GH�PHGR�DR�FRQWUROH�
e à ordem social, visto que são os sujeitos que ameaçam estas instâncias aqueles 
que inspiram medo e insegurança. O controle, cujo objetivo é a manutenção dessa 
ordem, diz respeito não à dominação vertical de uma classe sobre outra, 

Mas relações de força, vetores de dominação política (que podem estar localiza-
dos nas diferentes classes sociais e por todo corpo social) que buscam estratégias 
para manter e reproduzir relações sociais que desejam impor como naturais e 
normais. (reishoFFer; BiCAlho, 2009, p. 428).

A juventude negra, especialmente a masculina, é percebida como perigosa, 
incluindo sexualmente, o que evidencia mais uma articulação entre os dispositivos 
apresentados na nossa análise. Lidos como impulsivos, hipersexualizados, suas 
vidas e corpos aparecem como terminais dos riscos sociais, ao mesmo tempo em 
que uma exaltação de certa força física e a naturalização de características como 

“reprodutor”, “bem dotado” e “viril” fazem parte do imaginário e do modelo hege-
mônico de masculinidade dos homens negros (CAetAno; dA silvA; de gArAy, 2014). 

4 Informação obtida em entrevista.
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No contexto do sistema socioeducativo, especialmente nas unidades de inter-
QDomR��PDUFDGDV�SHOR�FRQ¿QDPHQWR��IDOWD�GH�SULYDFLGDGH��SHUPDQHQWH�YLJLOkQFLD�
dos corpos e superlotação, muitos dos atravessamentos de sexualidade, gênero, 
UDoD�� FODVVH� VRFLDO� H�JHUDomR� WRPDP�QRYRV� FRQWRUQRV�H� WrP�HIHLWRV�HVSHFt¿FRV��
Como apontado por Da Silva, Sereno e Gonçalves (2014), os corpos desses jovens, 
já marcados por certas características e perpassados por processos de subjetivação 
particulares, chegam a um espaço onde “[...] a repressão sobre seus movimentos 
é redobrada” (dA silvA; sereno; gonçAlves��������S��������QmR�Vy�SRU�SUR¿VVLRQDLV��
mas por outros/as jovens. Nesse sentido, nos perguntamos de que forma a sexu-
alidade, como dispositivo às vezes de controle, às vezes de fuga ou resistência, é 
vivenciado nas trajetórias por esses lugares. Diante disso, pensamos alguns temas 
que revelam atravessamentos desses dispositivos com noções e experiências de 
punição, direitos e violência.

VISITA ÍNTIMA: DIREITO, PRESENTE, ESCÂNDALO OU MOEDA DE TROCA?
O primeiro tema que nos parece relevante é a visita íntima. Como já mencio-

namos anteriormente, a sua implementação, preconizada no Sinase (Lei 12.594/12, 
BRASIL, 2006) no artigo 68, tem tensionado diversas posturas no que tange à 
sexualidade das/os jovens em privação de liberdade, mobilizando de diferentes 
maneiras as pessoas que se encontram inseridas no sistema socioeducativo.

No Rio de Janeiro, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) interdisciplinar e 
interinstitucional para discutir a temática e de fato implementar o que o Sinase 
preconiza a respeito da visita íntima (silvA; zAMorA, 2014). Desse processo, algumas 
coisas chamaram a nossa atenção. Primeiramente, a opção pelo uso do termo YLVLWD�
DIHWLYD no lugar de YLVLWD�tQWLPD parece explicitar o tom elegido pela instituição 
para trazer à tona este tema, pontuando duas questões relevantes: a preocupação 
em ponderar que a visita não diz respeito apenas à relação sexual, mas a um 
momento de convivência afetiva; e o que parece ser uma tentativa de tornar mais 
palatável a garantia do direito ao exercício da sexualidade desses/as jovens.

Em segundo lugar, há uma série de requisitos pelos quais os(as) jovens devem 
passar para pleitearem o direito à visita íntima: 1) casamento ou união estável 
comprovada - havendo a possibilidade de que a/o técnica/o de referência comprove 
essa união; 2) terem, tanto o/a jovem quanto a/o companheira/o, no mínimo 16 
anos – sendo que nossas conversas com os/as jovens nos revelaram que a maioria 
deles/as já têm vida sexual ativa antes disso; 3) autorização de responsáveis legais 
ou da equipe técnica, quando for o caso – ponto difícil para as mulheres e para 
gays e lésbicas; 4) participação no Programa de Saúde e Sexualidade – ponto que 
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nos pareceu ter muito potencial para discutir e exercitar a socioeducação, espe-
cialmente se não focar apenas na questão da saúde, mas na sexualidade como 
uma experiência humana perpassada por relações de poder e saber; e 5) cadastrar 
apenas um/a parceiro/a por passagem pelo sistema – sendo que, especialmente no 
caso dos homens, uma grande parcela mantêm relações com mais de uma pessoa 
ao mesmo tempo, e escolher um/a parceiro/a não estaria em seus horizontes. 

&RPR�p�SRVVtYHO�LPDJLQDU��H[LVWH�XPD�GL¿FXOGDGH�GH�VH�HQFRQWUDU�MRYHQV�TXH�VH�
adequem a essas expectativas. Além disso, diferentes moralidades parecem circular 
nos discursos sobre a sexualidade dos/as jovens, que se vêem, ao mesmo tempo, 
alvos de discursos que os colocam no campo da infância e da tutela e outros que, 
vinculando-os à vida adulta, legitimam o exercício da sexualidade. Sobre toda a 
confusão que o tema parece causar, presenciamos algumas situações que evidenciam 
essas tensões, como por exemplo quando uma técnica disse achar a proposta de 
visita íntima problemática uma vez que, se ela quando jovem não podia ter relações 
sexuais na casa dos pais, não havia razão para que o Estado aceitasse a ocorrência 
destas relações dentro das unidades. A confusão entre o público e o privado, entre 
a família e o Estado, mais uma vez apontam para a perpetuação e produção de 
discursos que não parecem ver a sexualidade como um direito, mas como um bem 
VXSpUÀXR�TXH��FRQFHGLGR�VRE�DV�FRQGLo}HV�GD�PHGLGD�GH�LQWHUQDomR��UHSUHVHQWDULD�
algum tipo de benefício nada bem-vindo a quem deveria estar sendo punido.

Em uma entrevista com gestoras/es do Sistema, estas/es pontuaram distinções 
percebidas na implementação da visita íntima para homens e mulheres, imagi-
QDQGR�TXH�RV�KRPHQV�MRYHQV�YmR�WHU�PHQRV�GL¿FXOGDGHV�SDUD�REWHU�D�DXWRUL]DomR�
dos/as responsáveis, um dos requisitos da visita íntima, do que as mulheres. Ainda 
que na unidade feminina o discurso sobre sexo e sexualidade ocorra de maneiras 
muito mais “explícitas” do que na masculina – devido aos modelos de feminilidade 
e masculinidade hegemônicos –, sendo fato explicitado e evidenciado por jovens, 
DJHQWHV�H�RXWURV�DV�SUR¿VVLRQDLV�D�H[LVWrQFLD�GH�UHODo}HV�HQWUH�HODV��R�WHPD�GD�YLVLWD�
íntima parece trazer à tona uma série de moralidades e discursos a respeito “do 
feminino” que tornam a visita íntima para as jovens uma situação “mais delicada”, 
FRQIRUPH�DSRQWDGR�SRU�XP�SUR¿VVLRQDO��

Há, ainda, a preocupação com a gravidez, que levanta questionamentos por 
SDUWH�GDV�RV�SUR¿VVLRQDLV�GD�XQLGDGH�IHPLQLQD�D�UHVSHLWR�GH�FRPR�SRGHULD�R�(VWDGR�
MXVWL¿FDU�TXH�XPD�MRYHP��PHQRU�GH�LGDGH��VRE�VXD�FXVWyGLD��WHYH�UHODo}HV�VH[XDLV�
e engravidou. Por outro lado, por ser o tema do uso de preservativos também um 
tabu, esse não se constitui como um argumento capaz de aplacar a preocupação 
da gravidez dentro da unidade.
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Tal temática também tem implicações particulares no caso de jovens lésbicas 
e gays, na medida em que nem sempre a orientação sexual deles/as é conhecida 
ou reconhecida pela família. Assim, exigir a autorização dos/as responsáveis pode 
suscitar situações de constrangimento e vulnerabilidade. Parece ainda haver uma 
resistência maior em fazer valer a visita para esses/as jovens, o que tem implicações 
diretas na noção de direitos sexuais e no exercício da sexualidade.

Isso evidencia outras questões que tocam as noções de autonomia e privacidade 
– que dentro de uma lógica que poderíamos chamar de “punições secundárias”, 
parecem também ser afetadas, na medida em que a internação muitas vezes põe 
em suspenso tais direitos. Se, por um lado, esses/as jovens são menores de idade, 
por outro, o fato de serem reconhecidos/as como sujeitos de direitos pela lei 
deveria tornar possível o exercício da autonomia. O fato é que as relações sexuais 
já ocorrem nas unidades, por vezes atravessadas por violências e falta de cuidado. 
A distribuição de preservativos, no entanto, bem como iniciativas para falar sobre 
o tema, parecem constantemente esbarrar em barreiras práticas ou discursivas, 
visto que implicariam reconhecer que o exercício da sexualidade faz parte do 
cotidiano institucional.

Também é possível vislumbrar um discurso moralista que pretende garantir 
esse direito só para quem é “direitinho”, “correto”, o que nos provoca pensar: o que 
VLJQL¿FD�³PHUHFHU´�ID]HU�VH[R"�2EVHUYDPRV��DVVLP��TXH�R�FRQWUROH�GD�VH[XDOLGDGH�
relaciona-se com essas “punições secundárias”, no sentido de que não basta estar 
privado/a de liberdade, é preciso também passar por uma série de outras priva-
ções. Um agente, por exemplo, foi muito enfático ao trazer exemplos de jovens que 
cometeram assassinato e estupro como não merecedores de tal direito – primeiro, 
como se estes fossem a maioria, e também como se seus atos desumanizassem suas 
existências. Articulando essa perspectiva à ideia da sexualidade como “benefício”, 
conforme apontamos, a própria visita íntima transforma-se em um dispositivo 
de controle dos corpos.

3RU�¿P��IRUDP�UHFRUUHQWHV�DV�IDODV�QR�VHQWLGR�GH�SRQWXDU�TXH�R�VLVWHPD�WHP�
problemas muito mais sérios e urgentes, como a superlotação – em estado alar-
mantemente crescente, se multiplicando desde nossa entrada no campo5–, a falta 
de recursos e a situação precária das unidades, e que, portanto, não seria viável 
falar deste tema no momento, já que o sistema não conta com algumas exigências 
básicas de higiene e saúde, novamente sugerindo que a sexualidade é um privilégio. 

5 Os efeitos da superlotação nas vivências dos jovens no sistema socieducativo são evidentes, tais 
como a maior espera por audiência diante da sobrecarga das equipes técnicas, assim como a 
impossibilidade de garantir direitos de saúde, educação e higiene. 
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As questões logísticas inviabilizariam a implementação, devido ao pequeno número 
GH�SHVVRDO��HVSHFLDOPHQWH�GH�DJHQWHV�±�TXH�Mi�UHIHUHP�HVWD�GL¿FXOGDGH�QD�DGPL-
nistração da visita familiar. Para além de a visita íntima não ser entendida como 
um direito que deve ser garantido, colocam-se evidentes as tensões entre punição 
e socioeducação, pois a ideia de que os/as jovens são “bandidos/as” bate de frente 
com a possibilidade de fazerem sexo dentro da unidade. Tal “regalia” faria não se 
cumprir o papel da instituição de punir os/as criminosos/as – que, além de serem 
PHQRUHV�GH�LGDGH��FXPSUHP�SHQDV�FXUWDV�H�³>���@�SRGHP�¿FDU�VHLV�PHVHV�VHP�WUDQVDU 6́. 

Outros agentes acham que se correria o risco de os jovens acharem que eles 
observam as companheiras com desejo, tal como acontece na visita familiar, o que 
JHUDULD�PDLV�FRQÀLWRV��3RU�RXWUR�ODGR��QmR�VHP�VHUHP�TXHVWLRQDGRV�SRU�FROHJDV��
alguns agentes comentaram achar interessante a proposta e consideram que 
poderiam usar essa visita como “moeda de troca”, a depender do comportamento 
dos/as jovens:

Sabe-se que na instituição são estabelecidas relações de troca e privilégios que 
visam manter um certo apaziguamento das tensões. Ora o controle da “cadeia” 
(forma como os adolescentes nomeiam a instituição) está nas mãos dos internos, 
ora com a Direção. (dA silvA; sereno, gonçAlves, 2014, p. 138)

SEXUALIDADE EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: PARA ALÉM DA VISITA ÍNTIMA
A partir dos tensionamentos trazidos pela ideia da implementação da visita 

tQWLPD�� WHPRV�QRV�GHEUXoDGR� VREUH�D�GLVFXVVmR�� FRP� MRYHQV�H�SUR¿VVLRQDLV�� D�
respeito da vivência da sexualidade nas unidades, visibilizando que não é só 
nessa prática que a sexualidade e seus atravessamentos com as noções de direitos, 
punição e socioeducação aparece. Nesse processo, tem sido muito importante 
abordar as relações sexuais entre os/as jovens, tema extremamente velado no caso 
das unidades masculinas. Isso tem implicações ainda mais intensas no atual quadro 
de superlotação das unidades, em que o contato entre os corpos dos jovens é ainda 
PDLRU��DVVLP�FRPR�R�VmR�RV�FRQÀLWRV��D�GLPLQXLomR�GD�SULYDFLGDGH�H�DV�YLROrQFLDV��

Nesse sentido, alguns/mas funcionários/as relatam que um dos maiores 
problemas de saúde nas unidades são as epidemias de doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs), o que para elas/es evidencia que existem práticas sexuais 
entre os jovens e que elas não acontecem mediadas por cuidados de saúde7. Porém, 

6 Informação obtida em entrevista.
7 Apesar de ter funcionado como uma entrada muito propícia, sempre nos surpreendeu que a 

pesquisa, principalmente no início, fosse entendida como referente apenas a saúde sexual/
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como já mencionamos, quando se fala em estratégias de distribuição de preserva-
tivos não só para as visitas íntimas, mas para o dia a dia das unidades, a maioria 
GDV�RV�SUR¿VVLRQDLV�FRQVLGHUD�LVVR�GHVQHFHVViULR��RX�LQFOXVLYH�DFUHGLWD�TXH�LVVR�

“incitaria a que essas relações aconteçam e/ou sejam consideradas normais” como 
expressado por um agente socioeducativo. 

É importante destacar que o fato de haver práticas sexuais entre os(as) jovens 
QmR�VLJQL¿FD�TXH�VH�SRVVD�VXSRU�TXH�HOHV�DV��VmR�KRPRVVH[XDLV�RX�TXH�VH�DXWRLGHQ-
WL¿TXHP�FRPR�WDO��$UJXPHQWRV�FRPR�D�QDWXUDOL]DomR�GD�SXOVmR�VH[XDO�GRV�KRPHQV��
D�FDUrQFLD�GRV�DV�MRYHQV�H�R�HVWDGR�GH�FRQ¿QDPHQWR�FRPR�FLUFXQVWkQFLD�TXH�OHYD�
D�HVVDV�UHODo}HV�FLUFXODP�HQWUH�RV�DV�IXQFLRQiULRV�DV��e�SUHFLVR��DLQGD��LGHQWL¿FDU�
quando estas práticas são do campo do prazer e quando são do campo da violência. 

Nesse sentido, é importante diferenciar as relações sexuais consensuais 
GDTXHODV�H[HFXWDGDV�HP�XP�FRQWH[WR�GH�YLROrQFLD��GLVWLQomR�FHUWDPHQWH�GHVD¿D-
GRUD�H�QHP�VHPSUH�IHLWD�SHODV�RV�SUR¿VVLRQDLV�TXH�VmR�LQIRUPDGDV�RV�VREUH�LVVR��
Gostaríamos de falar, inicialmente, das segundas, mesmo concordando que a visão 
sobre sexualidade de jovens não deveria focar apenas sobre a violação dos direitos 
sexuais, mas no prazer, na expansão, na autonomia e nas experimentações (dA 
silvA; sereno; gonçAlves, 2014, p. 140).  

No cotidiano das instituições, escutamos relatos de violência sexual vivida e 
exercida pelas/os próprias/os jovens, também entendidas como forma de punição 
entre eles/as, ou como demonstrações de poder. Em uma ocasião em que estávamos 
HP�XPD�GDV�XQLGDGHV��XPD�SUR¿VVLRQDO�TXH�LD�UHDOL]DU�XPD�DWLYLGDGH�GH�JUXSR�FRP�
os jovens relatou que um dos que iam participar tinha sido estuprado por outros 
cinco no alojamento, provocando sérios ferimentos internos, a ponto de ele achar 
que estivesse grávido, mostrando a situação de desinformação do jovem sobre 
saúde sexual. Durante a atividade, ele nos relatou ter participado como cúmplice 
no estupro coletivo de uma jovem que estava saindo com ele. Pelo que percebemos, 
ele não relacionava uma violência com a outra, pois ele argumentava que a jovem 
era “rodada”, por isso merecia tal tratamento. Dialogamos com ele, com os outros 
MRYHQV�H�FRP�D�HTXLSH�GH�SUR¿VVLRQDLV��SURFXUDQGR�YLVLELOL]DU�D�VHPHOKDQoD�QDV�
experiências e a desigualdade de gênero presente na percepção de quem merece 
YLYHU�HVVD�YLROrQFLD�H�TXHP�QmR��(OH�H[SUHVVRX�XPD�SRVWXUD�GH�UHÀH[mR�GLDQWH�GR�
diálogo. Escutamos diversos relatos de violência sexual entre as/os jovens como 

SUHYHQomR��VHP�FRQVLGHUDU�D�VH[XDOLGDGH�FRPR�XPD�H[SHULrQFLD�PDLV�DPSOD�H�GH�D¿UPDomR�GH�
direitos, fenômeno que acontece em muitas iniciativas e políticas educativas voltadas à sexua-
lidade de adolescentes (dA silvA; sereno, gonçAlves, 2014). 
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esse, a exemplo de uma situação na unidade feminina onde uma jovem teria sido 
estuprada por outras com um cabo de vassoura. 

Nas instituições de socioeducação, as violências de gênero e as relações 
desiguais de poder se atualizam através de práticas e discursos que cristalizam 
modelos hegemônicos de masculinidade e feminilidade, atrelados à heteronor-
matividade – entendida aqui como o estabelecimento e incessante manutenção 
de um modelo de ser, se relacionar e se projetar no mundo baseado na heteros-
sexualidade e na complementaridade dos gêneros (junQueirA, 2007, p.10). Assim, 
p�SRVVtYHO�LGHQWL¿FDU��PHVPR�QDV�UHODo}HV�VH[XDLV�H�DIHWLYDV�HVWDEHOHFLGDV�HQWUH�
jovens mulheres, a reprodução do modelo heteronormativo de casal, no qual uma 
assume um papel opressor, controlador da outra, que deve permanecer submissa 

– o que resulta, dentre outras coisas, na manutenção da violência de gênero. Uma 
jovem, por exemplo, relatou que descobriu durante uma visita familiar que sua 
namorada estava com outra pessoa; disse, então, que quando saísse rasparia sua 
FDEHoD��UHJUD�HVWDEHOHFLGD�SRU�DOJXPDV�IDFo}HV�GR�WUi¿FR�SDUD�PDUFDU�DV�PXOKHUHV�
que acusadas de trair os homens.

Por outro lado, é importante pontuar que a violência sexual – assim como 
outros tipos de violência – não ocorre apenas entre os/as jovens. Escutamos relatos 
HP�TXH�RV�DJHQWHV�VRFLRHGXFDWLYRV�LQÀLJHP�HVWH�WLSR�GH�YLROrQFLD��VHMD�QR�VHQWLGR�
de punir as/os jovens – por exemplo, forçar a lavar com sabão em pó e mangueira a 
genitália de dois jovens que ele encontrou tendo relações sexuais –, seja procurando 
algum ganho a partir do corpo das jovens – uma jovem, por exemplo, relatou ter 
mostrando os seios para um agente em troca de um cigarro. 

Como já foi mencionado, há também relações sexuais consensuais, muitas 
YH]HV�YHODGDV��PDV�WDPEpP�MXVWL¿FDGDV�SHOD�Mi�UHIHULGD�QRomR�GH�DGROHVFHQWH�FRPR�
excessivamente sexual, sobretudo quando se articula com o dispositivo raça. Além 
GLVVR��SUR¿VVLRQDLV�DUJXPHQWDP�TXH�HVVHV�VXMHLWRV�VmR�FDUHQWHV��GLDQWH�GDV�VXDV�
histórias de vida e especialmente ao estarem em privação de liberdade. No entanto, 
essas noções não fazem com que as relações entre as/os jovens sejam consideradas 
normais, pois, além da heteronormatividade, considera-se ser “típico do adoles-
cente” uma “imaturidade” para tomar decisões sobre o seu corpo e a sua vida. Isso, 
portanto, faz com que essas práticas e suas implicações na saúde sexual não sejam 
abordadas no cotidiano das unidades em diálogo com os/as jovens, mas apenas em 
algumas atividades em formato de palestra, reduzindo possibilidades de elaborar 
essa temática em uma proposta de socioeducação. Observam-se poucas iniciativas 
de falar em direitos sexuais, expressões sexuais, conhecimento da sexualidade de 
forma mais ampla e formas não violentas de se relacionar.
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Esta questão se desdobra de formas distintas nas unidades masculinas e 
na feminina. No caso da feminina, é comum um posicionamento mais aberto 
em relação a relações sexuais entre elas, especialmente sob os argumentos da 

“carência”, o companheirismo e o afeto, categorias naturalizadas como femininas, 
atrelando invariavelmente a sexualidade ao afeto. Esses argumentos são trazidos 
SHODV�RV�SUR¿VVLRQDLV�H�SHODV�SUySULDV�MRYHQV��TXH�SDUHFHP�VH�DSRLDU�HVWUDWHJLFD-
mente no argumento já institucionalizado da “carência” para garantir que possam 
continuar se relacionando entre si. Igualmente, temos observado que as unidades 
tendem a permitir essas relações por uma percepção de que o sexo “acalma” a 
XQLGDGH�� FRQ¿JXUDQGR�D� VH[XDOLGDGH�FRPR�XP�PHFDQLVPR�GH�DSD]LJXDPHQWR��
Dessa maneira, de forma variável e em ocasiões arbitrárias, esforços são feitos 
por parte da equipe de modo a possibilitar que os casais que se formam possam 
dividir o mesmo alojamento. Porém, as demonstrações públicas de afeto caracte-
rizadas como “excessivas” pelos/as agentes – caracterização também arbitrária 

– podem trazer ações disciplinares de graus diversos, o que as leva a criar formas 
estratégicas de relacionar-se às escondidas.

No caso dos homens, como apontado por Da Silva, Sereno e Gonçalves , 
DV�XQLGDGHV� VH� FRQ¿JXUDP�FRPR�³>���@�XP�DPELHQWH�RQGH� WUDQVLWDP�GLVFXUVRV�
da ‘cadeia’, sendo esta um lugar para ‘macho’. O ideário de uma masculinidade 
hegemônica parece assentar-se neste território” (2014, p. 132). Assim, códigos 
PXLWR�HVSHFt¿FRV�GH�SHUIRUPDWLYLGDGHV�LQVWDXUDP�SHUPDQHQWHPHQWH�PRGHORV�GH�
masculinidade, onde a homossexualidade é considerada uma traição e a heteronor-
matividade é em todo momento produzida e reproduzida. Desta forma, os jovens 
negam veementemente se relacionar sexualmente entre si nas unidades, embora 
já tenhamos escutado de agentes responsáveis pelos alojamentos – com nítido tom 
pejorativo – relatos de aproximações eróticas entre os jovens: abraços “muito” cari-
nhosos, jovens “demorando muito no banheiro”, dormindo de conchinha, colocando 
lençóis nos beliches, ganhando várias sobremesas e dizendo que “está ‘fortalecendo’ 
os outros”, dentre outros. Os limites entre prazer, afeto, poder e violência são com 
certeza bastante vagos, mas é justamente no diálogo com os/as jovens sobre suas 
vivências, desejos e medos, que acreditamos que a instituição possa abordar a 
WHPiWLFD�VHP�QDWXUDOL]DU��HVWDWL]DU�H�RX�FODVVL¿FDU�HVVDV�H[SHULrQFLDV��

POLÍTICA DE CONTENÇÃO: PRODUZINDO, VIGIANDO E LIMITANDO A SEXUALIDADE
Apesar das linhas de fuga construídas pelos/as jovens, temos observado a 

permanência e intensidade de uma política de contenção da sexualidade, extre-
mamente vigiada, especialmente nas unidades masculinas, entendida não apenas 
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como contato físico em si, mas como uma série de fantasias, discursos, relações 
com o próprio corpo e com a forma de se apresentar no mundo. Isto pode ser 
revelado a partir de quatro elementos: a vestimenta das pessoas que circulam nas 
XQLGDGHV��D�PDVWXUEDomR��DV�FDUWDV�H�IRWRJUD¿DV�H�R�WUDWDPHQWR�GDGR�D�MRYHQV�JD\V�
e trans (travestis e transexuais). 

Nos dias de visita familiares acontece um intenso labor logístico. Antes da 
recente implantação dos aparelhos de scanner, as/os familiares eram revistadas/os 
em busca de celulares, drogas, dinheiro e outros artefatos proibidos na unidade, o 
TXH�SURYRFDYD�PRPHQWRV�FRQVWUDQJHGRUHV�H�FRQÀLWXRVRV�SDUD�HOHV�DV�H�SDUD�DV�RV�
agentes, responsáveis por essa tarefa, tendo sido observadas, por exemplo, situações 
que culminaram na retirada de um SLHUFLQJ do clitóris. Diante disso, vários/as 
jovens comentaram não gostar que as famílias – especialmente as mulheres – os/as 
visitem, pois percebem a revista como humilhante. Aparentemente, a implantação 
do scanner tem “humanizado” o procedimento – termo usado por um gestor –, 
garantindo a intimidade e a dignidade das pessoas, mas não podemos deixar de 
SHQVDU�QHVWH�QRYR�PRYLPHQWR�FRPR�XPD�VR¿VWLFDomR�GDV�WHFQRORJLDV�GH�FRQWUROH�
e de esquadrinhamento do corpo. O scanner, assim, não trata de ser somente um 
equipamento tecnológico para amenizar a humilhação da revista, mas também 
SDUWH�GH�WRGD�XPD�SROtWLFD�GH�FRQWUROH�TXH��SDXWDGD�QD�SUHYHQomR��WHQWD�MXVWL¿FDU�
a necessidade de novos mecanismos de vigilância. Neste sentido, a implementação 
do scanner lança luz numa série de moralidades a respeito dos/as jovens e suas 
famílias, como evidenciado quando um agente comentou que a unidade feminina 
seria a última a receber o scanner, por se tratar de uma demanda “menos urgente” 
GR�TXH�QDV�PDVFXOLQDV�±�R�TXH�QRV�OHYD�D�UHÀHWLU�D�UHVSHLWR�GD�QRomR�GH�SHULFX-
losidade, certamente mais associadas aos jovens do que às jovens, especialmente 
quando pensada junto aos atravessamentos de raça.

Nas visitas, de forma muito semelhante às unidades prisionais para adultos, 
várias exigências são feitas a respeito da vestimenta, com especiais restrições 
para as mulheres: decotes, roupa curta, apertada ou transparente, dentre outras 
características que revelem partes do corpo entendidas como provocadoras de 
fantasias sexuais são proibidas institucionalmente, inclusive por escrito e colocado 
nas paredes. O motivo outorgado pelas unidades é a segurança8: olhares e contatos 
que sugiram certa sexualização dessas mulheres – mães, irmãs, tias, esposas, 

8 Cabe ressaltar que as preocupações logísticas e de segurança das unidades masculinas diferem 
da unidade feminina no que tange ao dia de visita, não só pela quantidade reduzida de mulheres 
em comparação aos homens, mas também e principalmente devido a uma série de construções 
acerca das masculinidades e feminilidades.
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namoradas – por parte de outros homens (jovens ou agentes) podem provocar 
FRQÀLWRV�HQWUH�TXHP�ODQoD�R�ROKDU�H�RV�MRYHQV�IDPLOLDUHV�GDV�PXOKHUHV�TXH�VmR�R�
alvo. Cabe discutir tal processo no campo das masculinidades, observando que 
é responsabilidade dos homens manter a honra das mulheres da sua família. Em 
extensão dessa normativa, as funcionárias das unidades também devem cobrir 
o corpo, evitando produzir “tentações” nos jovens. Inclusive, algumas têm usado 
(ou têm sido “convidadas” a usar) jalecos para esconder roupas “provocativas”. 

Mesmo sendo mais evidentes as normas para as mulheres, os jovens também 
seguem normas em que evitam mostrar o corpo durante as visitas familiares. 
Dependendo da unidade, no dia da visita colocam duas camisas ou a colocam por 
cima da bermuda, ao contrário do resto dos dias. Também se preservam com a 
maioria das funcionárias das unidades, por exemplo, não tirando a camisa na hora 
de fazer esporte, não falando sobre sexo e/ou corpo e não usando palavrões. Os 
agentes masculinos também relatam ter que acatar, em uma lógica de gestão de 
riscos, uma série de restrições nesses momentos, tais como não usar óculos escuros, 
não olhar para as familiares, não levantar suas camisas e não fazer movimentos 
que possam vir a sugerir uma certa expressão sexual, como coçar a barriga.

1R�¿QDO�GR�FXUVR�VREUH�JrQHUR�H�VH[XDOLGDGH�QR�FRWLGLDQR�GD�VRFLRHGXFDomR�
PLQLVWUDGR� HP�XPD�GDV�XQLGDGHV�� HP�TXH�SDUWLFLSDUDP����SUR¿VVLRQDLV�� R�
professor de teatro preparou junto com os alunos duas esquetes relacionadas com 
o tema. A questão das vestimentas das técnicas foi um dos temas escolhidos, pela 
relevância e as controvérsias que levanta no dia a dia da instituição. Depois da 
DSUHVHQWDomR��SUR¿VVLRQDLV��MRYHQV�H�QyV�SHVTXLVDGRUDV�GLVFXWLPRV�DV�SHUFHSo}HV�
VREUH�R�FRQÀLWR�DSUHVHQWDGR��2V�MRYHQV�FRQ¿UPDUDP�D�LPSRUWkQFLD�GDV�UHVWULo}HV�
nas vestimentas das técnicas e as familiares, e quando questionados sobre o fato 
de em outros locais (como a rua ou a praia) essa norma não se aplicar, um deles 
respondeu “[...] mas isto aqui é cadeia”9��4XHU�GL]HU��H[LVWH�XPD�LQÀH[mR�HVSHFt-
¿FD�QR�PRPHQWR�HP�TXH�VH�HQWUD�QHVVH�HVWDEHOHFLPHQWR��HP�TXH�R�FRQWUROH�GRV�
corpos e a contenção da sexualidade atuam com intenso rigor, não só por parte 
do Estado, mas pelos próprios jovens – especialmente aqueles pertencentes às 
LQVWLWXLo}HV�GR�WUi¿FR��

Teixeira (2015) chama a atenção para como as instituições de socioeducação, 
enquanto instituições de privação de liberdade, atualizam e produzem novas tecno-
logias e estratégias de controle e punição, estando estas ligadas à “centralidade da 

9 Entrevista concedida por TAL, Fulana de. Entrevista I. [mês, ano]. Entrevistador: Siclano. Ci-
dade, data.
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pena privativa de liberdade” (teixeirA, 2015, p. 230) nos modelos penais atuais 
– que, em grande parte, respondem a uma demanda de determinados setores por 
leis mais rígidas. A resposta do Estado à sensação de insegurança tem, assim, privi-
legiado uma política pautada na exclusão e na contenção, ainda que o ECA tenha 
UHSUHVHQWDGR�XP�VLJQL¿FDWLYR�DYDQoR�QD�FRQVWUXomR�GH�XPD�SROtWLFD�DVVHQWDGD�
em outro modelo. Assim, falas recorrentes sobre o Degase “virar cadeia depois 
das 17h” evidenciam as tensões que, como Teixeira (2015) também já apontou, 
KDELWDP�DV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�SDUD�MRYHQV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL��TXH�FRQMXJDP�OHLV�
rígidas e garantias processuais penais, repressão rigorosa e penas alternativas e 
uma economia punitiva junto de uma proposta de garantia de direitos, questão 
TXH�VH�FRPSOH[L¿FD�DR�IDODU�GH�GLUHLWRV�HQWHQGLGRV�FRPR�VHFXQGiULRV��FRPR�RV�
direitos sexuais e reprodutivos.

De maneira semelhante, em uma lógica de contenção da sexualidade articulada 
com uma construção de uma masculinidade em que os homens são responsáveis 
de preservar a honra das mulheres, temos escutado inúmeras vezes que os jovens 
têm normas muito sólidas no que tange à prática da masturbação. Tais normas são 
LPSRVWDV�SHOR�WUi¿FR�±�TXH��SRGHPRV�SHQVDU��WDPEpP�SXQH�D�TXHP�HVWi�SULYDGR�GH�
OLEHUGDGH��WDOYH]�SRU�WHU�VLGR�SHJR��WDOYH]�SRU�WHQWDU�UHD¿UPDU�VHX�SHUWHQFLPHQWR�
a esse grupo – e implementadas por eles, se estendendo ao alojamento. Segundo 
essas normas, os jovens nas unidades não podem “quebrar” – se masturbar – nem 
no próprio dia e nem no dia seguinte à visita familiar, já que, nesta lógica, pode-
riam estar pensando em alguma das mulheres das famílias dos outros. Tampouco 
podem olhar as fotos das companheiras que os outros recebem, outra complicação 
FRQVLGHUDQGR�D�VLWXDomR�DWXDO�GH�VXSHUORWDomR��$�MXVWL¿FDWLYD�p�VHPSUH�D�DPHDoD�
GH�UHWDOLDo}HV�SRU�GHVFXPSULPHQWR�GRV�FyGLJRV�GDV�IDFo}HV�GR�WUi¿FR��$SHVDU�GH�
termos ouvido linhas de fuga a essa regra em entrevistas individuais, sua rigidez 
é perceptível, desdobrando-se em retaliações que podem ser até mesmo letais.

,JXDOPHQWH��WDLV�FDUWDV�H�IRWRJUD¿DV�UHFHELGDV�SHORV�MRYHQV�KRPHQV��SULQFL-
palmente vindas de parceiras sexuais e amorosas, representam uma insistente 
preocupação com a “segurança”, apontando a necessidade de uma triagem, prática 
de controle – e inclusive de punição – em que geralmente a equipe técnica torna-se 
UHVSRQViYHO�SRU�ID]HU�XP�¿OWUR�GR�TXH�SRGH�RX�QmR�VHU�HQWUHJXH�DRV�MRYHQV��1D�
WULDJHP��DV�FDUWDV�H�IRWRJUD¿DV�FRP�FRQWH~GR�FRQVLGHUDGR�HUyWLFR�QmR�VmR�HQWUH-
gues, e as técnicas acabam habitando um complexo lugar entre vigias e cuidadoras 
dos jovens. Vale ressaltar que tal prática é questionada por muitas das técnicas 
e inclusive condenada pelo Conselho Regional de Psicologia, considerando que a 
PHVPD�IHUH�R�&yGLJR�GH�eWLFD�GD�SUR¿VVmR�DR�QHJDU�R�GLUHLWR�j�SULYDFLGDGH�
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No caso de homens gays e mulheres trans que chegam nas unidades femininas, 
SRGHPRV�REVHUYDU�XPD�HYLGHQWH�FRQWHQomR�GD�VH[XDOLGDGH��TXH�SRGH�FRQ¿JXUDU�
uma violação à expressão da orientação sexual/identidade de gênero. Ainda que 
pouco numeroso – justamente por esses/as jovens não se enquadrarem nas normas 
GH�JrQHUR�GDV�IDFo}HV�GR�WUi¿FR�±��R�LQJUHVVR�GH�MRYHQV�JD\V�SDUHFH�GHVHVWDELOL]DU�
D�RSHUDFLRQDOLGDGH�GDV�XQLGDGHV��&RPR�Mi�IRL�DERUGDGR��HVVDV�WDPEpP�UHL¿FDP�D�
SURGXomR�H�D�D¿UPDomR�GR�PRGHOR�GH�PDVFXOLQLGDGH��DPHDoDGR�SHOD�WUDQVJUHVVmR�
da norma heterossexual e da identidade de gênero masculina. A maior parte dos 
jovens e, cabe destacar, também alguns/as funcionários/as das unidades, partilha 
de noções extremamente homofóbicas e transfóbicas, cujas expressões temos 
testemunhado ao longo da pesquisa: ora com violentas reações ao tema e com o 
relato de práticas de extrema violência a pessoas LGBT, ora com um discurso que 
VH�SUHWHQGH�PHGLDGRU�±�MXVWL¿FDQGR�VH�QD�KRPRIRELD�GRV�MRYHQV�±��VHX�FRQWH~GR�p�
altamente heteronormativo – como quando, por exemplo, sugerem que os jovens 
gays deveriam “ser mais discretos”. 

Como apontado por Da Silva, Sereno e Gonçalves (2014):

O espaço de convivência na instituição socioeducativa traz, por analogia, um 
ranço do sistema prisional e com ele o lugar do “macho” reina, existindo pouco, 
ou quase nenhum espaço, para o diferente [...]. Nesta lógica, o jeito mais imedia-
to de lidar com o não homem é isolá-lo, excluí-lo, tornando-o invisível, muitas 
YH]HV�FRP�D�MXVWL¿FDWLYD�GH�XPD�VXSRVWD�SURWHomR���dA silvA; sereno, gonçAlves, 
2014, p. 135-136)

Assim, observamos que os jovens gays, chamados de “mancões”, são alocados 
no alojamento chamado de “seguro”, dividindo este espaço com os “Jack”, aqueles 
que entraram no sistema por terem cometido/sido acusados de cometer estupro, 
VRE�D�DOHJDomR�GH�TXH�VXD�VHJXUDQoD�QmR�SRGHULD�VHU�JDUDQWLGD�VH�¿FDVVHP�QRV�
alojamentos coletivos. Entretanto, o risco de serem agredidos é constante, mesmo 
estando no “seguro”. 

Tal separação não ocorre na unidade feminina, visto que, como já foi apontado, 
o fato das jovens se relacionarem entre si tem melhor aceitação. Nessa unidade, 
WDQWR�DV�RV�IXQFLRQiULDV�RV�TXDQWR�DV�SUySULDV�MRYHQV�D¿UPDP�TXH�VmR�PLQRULD�
aquelas que não mantêm nenhuma relação com outra jovem na unidade; do mesmo 
modo, todas(os) parecem acatar as separações de gênero que se estabelecem na 
unidade. As jovens se denominam “João” quando se trata daquelas que performam 
uma certa masculinidade, vestem roupas masculinas, adotam ou não nomes 
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masculinos e ocupam “o lugar do homem”, nas palavras delas. Já as “Maria” são 
o que elas chamam de “lésbicas”, diferente das “sapatões” – aquelas têm traços e 
jeitos comumente entendidos como “mais femininos” e seriam, portanto, também 
em suas palavras, “as mulheres da relação”. Entre João e Maria se estabelecem 
relações fortemente marcadas pela reprodução da heteronormatividade. 

No caso das mulheres trans, há pequenos e intermitentes avanços no seu enca-
minhamento à unidade feminina e no reconhecimento dos seus nomes sociais e 
suas performatividades femininas (incluindo cabelo e vestimenta), mas não isentos 
GH�GHVFRQIRUWR�H�FRQÀLWRV�ORJtVWLFRV��PXLWDV�YH]HV�LQYLVLELOL]DGRV��+i��DWXDOPHQWH��
duas jovens trans internadas na unidade feminina, sendo que a primeira delas 
passou quatro meses em uma unidade masculina antes de ter garantido seu direito 
de cumprir a medida em unidade compatível com sua identidade de gênero. Elas 
HVWmR�DORFDGDV�VHSDUDGDPHQWH�GDV�RXWUDV�MRYHQV��R�TXH�WHP�UHVXOWDGR�HP�FRQÀLWRV�
tanto para elas – que muitas vezes não entendem a razão da diferenciação – quanto 
para as demais jovens, que veem neste movimento uma atenção diferenciada às 
jovens trans. A situação tem causado desconforto, até mesmo porque alocá-las em 
alojamentos separados num cenário de superlotação implica em colocar um número 
DLQGD�PDLRU�GH�MRYHQV�SRU�DORMDPHQWR��$�LQVWLWXLomR�MXVWL¿FD�D�VHSDUDomR�D¿UPDQGR�
que a principal preocupação seria uma destas jovens “engravidar alguém”, fato que 
mobiliza todas as problemáticas já elencadas anteriormente sobre o tema gravidez 
em instituições de privação de liberdade, especialmente com menores de idade. 

É interessante notar que a presença destas jovens trans tem desestabilizado 
e movimentado sobremaneira o cotidiano institucional, tanto no sentido de haver 
tentativas de discutir a temática e produzir novas práticas que deem conta desta 
diversidade quanto, também, no sentido de reforçar a heteronormatividade e as 
hegemonias de um feminino que não parece contemplar a transexualidade como 
igual possibilidade de performatividade do feminino. 

Vale ressaltar ainda que a presença dessas jovens trans resultou no reconhe-
cimento por parte de outras jovens que vivenciavam experiências de gênero mais 
ÀXLGDV�±�WUDQVLWDQGR�HQWUH�KRPHP�H�PXOKHU�±�GD�SRVVLELOLGDGH�GH�VHUHP�KRPHQV�
trans, tendo alguns deles reivindicado o reconhecimento de suas identidades e o 
uso de nomes sociais. Nesses casos, não parece haver mobilização no sentido de 
transferi-los para as unidades masculinas. Alguns já demonstraram desejo de ser 
WUDQVIHULGRV��PDV�D�LQVWLWXLomR�LQVLVWH�TXH�ID]r�OR�VLJQL¿FDULD�YXOQHUDELOL]i�ORV�H�
expô-los a potenciais violências sexuais que eles poderiam vir a sofrer por parte 
dos outros jovens por serem homens trans. Assim, parece que a instituição se vê 
dividida entre reconhecer e respeitar a identidade de gênero desses jovens e uma 
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série de outros direitos entendidos como concorrentes a pesarem na balança – e 
nesta parece que o direito à integridade física e à não-violência acabam sendo enten-
didos como mais importantes, porque mais arriscados, do que o direito a cumprir 
a medida em unidade em conformidade com suas identidades de gênero. Talvez, 
exatamente por se verem obrigados a escolher o “maior” direito, temos observado 
estes esforços de reconhecimento dos nomes sociais na unidade feminina.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
)UHQWH�D�WRGDV�DV�GL¿FXOGDGHV�DWp�DTXL�DSUHVHQWDGDV�QR�TXH�WDQJH�j�VH[XDOLGDGH�

e direitos sexuais – desinformação, vulnerabilidade, violência, discriminação e 
inclusive contenção –, tem nos mobilizado a necessidade de tirá-los de um status 
de questão secundária e integrar sua discussão à noção de socioeducação. É justa-
mente nesse sentido que, quando nos foi mencionada a proposta de incluir um 
programa sobre saúde e sexualidade na implementação da visita íntima, conside-
ramos que este momento poderia apresentar uma possibilidade de pensar formas 
de abordar esses temas com todas as pessoas que circulam no sistema socioeduca-
WLYR��LQFOXLQGR�SUR¿VVLRQDLV��JHVWRUHV�DV��MRYHQV�H�VXDV�IDPtOLDV�H�WDPEpP�JUXSRV�
de pesquisa10. É também com esse objetivo que a nossa pesquisa tem se inserido, 
dentro do possível, nas movimentações das unidades. 

Ao longo da pesquisa, foi possível revelar a articulação dos dispositivos de 
sexualidade, gênero, geração, classe social e raça na lógica da punição e do cerce-
amento da plena cidadania. Entendendo o exercício da sexualidade como direito 
IXQGDPHQWDO�H�EXVFDQGR�LGHQWL¿FDU�RV�SURFHVVRV�TXH�SDUHFHP�FRQWURODU��OLPLWDU�
e vigiar a sexualidade em contextos de privação de liberdade – especialmente 
DTXHOHV�RFXSDGRV�SRU�MRYHQV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL�±��EXVFDPRV�UHÀHWLU�D�UHVSHLWR�
das práticas, discursos e poderes que criam mecanismos de controle e fazem da 
sexualidade uma moeda de troca, um direito secundário e uma via para a manu-
tenção de uma lógica punitiva, engendrando inclusive punições secundárias. 

Assim, através de algumas problematizações às noções cristalizadas no que 
se refere a esses dispositivos, buscamos contribuir na elaboração de pistas para 
subverter a lógica dessa articulação e propor outros repertórios, na busca de auto-
nomia, prazer, garantia de direitos e vida. Destarte, mesmo que muito tímidas, 
atividades desenvolvidas na nossa pesquisa no sentido de propor o diálogo entre 
todos os que circulam no sistema socieducativo e a desnaturalização de práticas 

10 Por sua vez, essa discussão poderia ser levada ao Judiciário, no intuito de que este se perceba 
como parte da socioeducação. 
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YLROHQWDV�� FyGLJRV� HQULMHFHGRUHV� H� FODVVL¿FDo}HV� OLPLWDGRUDV��SDUHFHX�DSRQWDU�
caminhos interessantes. 
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Resumo Este artigo visa apresentar a socialização legal como um campo de investigação 
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suas noções sobre autoridades, regras e leis. Trata-se de uma revisão da literatura 
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INTRODUÇÃO
$�VRFLDOL]DomR�p�XP�WHPD�IXQGDPHQWDO�GDV�FLrQFLDV�VRFLDLV��3RGH�VH�D¿UPDU�

que a compreensão desse processo está presente desde a formação da sociologia 
como disciplina autônoma, responsável pela explicação da vida social. A sociali-
zação é a aquisição de valores, de hábitos e de normas. Mas não somente. À primeira 
vista, a internalização de regras remete à ideia de passividade do indivíduo em 
relação ao grupo social. No entanto, trata-se de processo relacional marcado pelo 
desvencilhamento do indivíduo das determinações da sociedade a partir das 
experiências estabelecidas ao longo da vida.

A socialização está relacionada ao processo de aprendizagem por meio do 
qual os indivíduos, ainda crianças, adquirem os valores de determinada sociedade. 
Algumas abordagens teóricas dividem esse processo entre dois tipos: primário e 
secundário. Por um lado, a socialização primária remete à tarefa da família em 
transmitir, via laços consanguíneos e afetivos, os ensinamentos básicos neces-
sários para a vida (acesso inicial à linguagem, às regras morais, aos modelos de 
comportamento). Por outro lado, a socialização secundária ocorre pelo processo 
HGXFDWLYR��SULQFLSDOPHQWH�SRU�PHLR�GD�HVFROD�H�GD�¿JXUD�GR�SURIHVVRU�

Uma formulação durkheimiana clássica sintetiza bem esse raciocínio: a 
educação é o instrumento que a geração adulta utiliza para socializar a geração 
PDLV� MRYHP��¬�PHGLGD�TXH�HVVH�SURFHVVR�VH� WRUQD�H¿FD]��PHOKRU� VHUi�R�DMXVWH�
dos indivíduos à sociedade. Há ainda outras perspectivas que incluem a igreja, o 
trabalho, os grupos de pares e amigos, e as relações por identidade, como compo-
nentes vinculados ao processo de socialização.

Reconhecemos que a discussão genérica acerca da socialização e o debate em 
torno do processo de aprendizagem já estão consolidados nas ciências sociais, por 
isso esses temas não serão retomados neste artigo. O objetivo aqui é o de apresentar 
um importante desdobramento desse campo de problematização denominado 
socialização legal, que é o processo pelo qual os indivíduos formam noções sobre 
as leis, as autoridades e as instituições legais.

A socialização legal requer atenção para dois processos distintos, porém inter-
ligados: a internalização das normas sociais que controlam o comportamento e 
o desenvolvimento de valores morais que orientam as condutas de obediência às 
autoridades. O primeiro processo se mostra importante porque ao internalizar as 
normas da sociedade os indivíduos tendem a inibir comportamentos socialmente 
inaceitáveis e a reforçar comportamentos desejáveis; os indivíduos não só desen-
volvem seus próprios sentidos de “certo” e “errado” como passam a entender os 
valores sociais apropriados do meio no qual estão inseridos (trinkner; Cohn, 2014). 
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O segundo processo é moldado pelo contato com as autoridades, possibilitando 
ao indivíduo desenvolver o senso de dever de obediência consentida para com as 
regras e as decisões tomadas pelas autoridades e as instituições democráticas 
(FAgAn; tyler, 2005).

No contexto norte-americano, há algumas décadas, a psicologia social e a 
criminologia destinam bastante atenção ao estudo da socialização legal e desen-
volvem pesquisas que procuram compreender as atitudes e comportamentos legais 
(Cohn; white���������DV�LQWHUDo}HV�FRP�¿JXUDV�GH�DXWRULGDGH�TXH�JHUDP�SHUFHS-
ções de justiça (FAgAn; tyler, 2005), o comportamento de quebra de regras e as 
percepções sobre as autoridades (trinkner, 2012), a relação entre socialização legal 
e agressão relacional (jeleniewisk, 2014), o impacto do cinismo legal na conduta 
dos indivíduos (trinkner; Cohn, 2014), entre outros.

Contudo, acreditamos que algumas lacunas teóricas permanecem abertas e 
questões importantes no âmbito da socialização legal ainda carecem de elucidações, 
especialmente no Brasil, onde esses estudos ainda são pouco explorados. 

A relação das crianças e adolescentes brasileiros com as normas, as leis e 
as autoridades é tratada por diferentes disciplinas e pode-se encontrar extensa 
literatura sobre delinquência juvenil tanto no campo de estudos da violência e da 
psicologia quanto da educação e saúde pública. Nota-se que o foco está nos adoles-
FHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL��GH�PRGR�TXH�RXWUDV�SRVVLELOLGDGHV�GH�FRPSUHHQVmR�
GD�UHODomR�FRP�R�XQLYHUVR�OHJDO��DV�DXWRULGDGHV�H�DV�LQVWLWXLo}HV�WHQGHP�D�¿FDU�GH�
fora da maioria dos estudos. Daí a importância de trazer essa discussão para o 
FRQWH[WR�EUDVLOHLUR�H�DSRQWDU�DOJXQV�GHVD¿RV�GH�SHVTXLVD�QR�kPELWR�GD�VRFLRORJLD�

Historicamente, o campo da socialização legal foi dominado por duas abor-
GDJHQV��TXH�FKDPDUHPRV�SDUD�¿P�GH�H[SRVLomR�GH�³WUDGLFLRQDLV �́�D�FRJQLWLYLVWD��
embasada na ideia de que os indivíduos, por meio do processo de maturação, desen-
volvem habilidades cognitivas cada vez mais complexas que moldam as percepções 
e interpretações sobre normas e leis (tAPP; kohlBerg, 1971; levine; tAPP, 1974); e 
a da aprendizagem social, que preza pelo condicionamento do comportamento 
através de estímulos ambientais (AronFreed, 1968 BAndurA, 1969).

Mais recentemente, o campo da socialização legal avançou em direção aos 
estudos sobre a legitimidade das autoridades e das instituições. Partindo da 
premissa de que o respeito às leis depende da aceitação das decisões das auto-
ridades, observar o processo pelo qual os indivíduos legitimam as instituições 
se mostrou indispensável para a compreensão dos comportamentos e atitudes 
das crianças e dos adolescentes em relação ao mundo legal. Assim, esses estudos 
passaram a observar o vínculo entre o processo de socialização legal e a atribuição 
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de legitimidade ou não às autoridades, baseando-se principalmente em abordagens 
ancoradas na teoria da justiça procedimental (procedural justice) com foco na 
juventude (PiQuero et al., 2005; tyler et al., 2014; trinkner; Cohn, 2014; trinkner; 
tyler, 2016).

Antes de iniciar a exposição sobre as abordagens tradicionais e os estudos 
recentes, é importante ressaltar que a socialização legal é um campo amplo de 
investigação e não uma teoria social restrita. Como apontam Cohn e Modecki 
(2008), não existe consenso estabelecido baseado em medições matemáticas. 
Trata-se, acima de tudo, de um conjunto de pesquisas que possibilitam inúmeras 
abordagens do processo de socialização legal em contextos e realidades distintas.

Diante disso, este artigo apresenta o campo da socialização legal para o público 
brasileiro a partir de dois movimentos. Primeiramente, uma exposição de revisão 
da literatura, destacando as abordagens tradicionais e os estudos recentes que se 
esforçam em explicar a formulação de crenças e atitudes legais, o comportamento 
de quebras de regras, a legitimidade das autoridades, o cinismo legal, a relação 
entre coerção e consentimento, entre outros. Em seguida, apontamos alguns 
GHVD¿RV�GH�SHVTXLVD�TXH�SRVVDP�FRQWULEXLU�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�GHVVD�iUHD�
do conhecimento levando em consideração a realidade das crianças e adolescentes 
brasileiros. Evidentemente esses tópicos não esgotam as possibilidades de compre-
ensão do tema, mas servem para dar uma ideia geral acerca da socialização legal.

AS ABORDAGENS TRADICIONAIS: COGNITIVISMO E APRENDIZAGEM SOCIAL
Os primeiros esforços em compreender o processo de socialização legal enfati-

zaram o desenvolvimento da capacidade de raciocínio do indivíduo sobre assuntos 
relacionados às instituições em geral e ao mundo legal. Trata-se de duas abordagens 
distintas: em primeiro lugar, a cognitivista, apoiada nas ideias do desenvolvimento 
humano do epistemólogo suíço Jean Piaget; e, em segundo lugar, a perspectiva da 
DSUHQGL]DJHP�VRFLDO��TXH�H[SOLFD�R�IHQ{PHQR�GR�UDFLRFtQLR�D�SDUWLU�GD�¿ORVR¿D�GR�
behaviorismo radical do psicólogo norte-americano Burrhus Skinner.

Segundo a abordagem cognitivista, o desenvolvimento mental do indivíduo 
é um processo contínuo de construção de estruturas cognitivas, cada vez mais 
complexas, que organizam o pensamento em busca de equilíbrio, uma adaptação 
do sujeito à realidade na qual está inserido. Esse processo pode ser categorizado 
em estágios, cuja ordem de sucessão é invariável e para o qual a maturação das 
HVWUXWXUDV� p� FRQGLomR�QHFHVViULD��PDV�QmR� VX¿FLHQWH��$VVLP�� D�SDVVDJHP�GR�
primeiro estágio ao último ocorre pela progressão da maturação cognitiva do 



109 

2017

Socialização legal de crianças e adolescentes: revisão da literatura e desafios de pesquisa

sujeito (guiada pelo desenvolvimento biológico) e pelas interferências culturais, 
TXH�WDPEpP�H[HUFHP�LQÀXrQFLD�VREUH�HVVD�HYROXomR��PiAget; inhelder, 1978).

Nessa perspectiva, os primeiros estudos de socialização legal destacaram os 
estágios invariáveis de desenvolvimento do raciocínio moral e legal. As estruturas 
cognitivas permitiriam a formulação de raciocínios através dos quais os indivíduos 
dariam sentido ao mundo social, interpretariam e se posicionariam em relação 
ao papel das leis. 

Kohlberg e Kramer (1969) investigaram como as crianças elaboram e desen-
volvem esses raciocínios. Para os autores, o raciocínio moral forneceria as bases 
VREUH�DV�TXDLV� DV�SHVVRDV�GH¿QLULDP�VHX� FRPSRUWDPHQWR� HP�VRFLHGDGH�� ,VVR�
VLJQL¿FD�TXH�RV�MXOJDPHQWRV�PRUDLV�SRGHP�YDULDU�DR�ORQJR�GR�WHPSR�VHJXLQGR�
estágios biologicamente sequenciais conforme os indivíduos amadurecem em suas 
FDSDFLGDGHV�FRJQLWLYDV��&DGD�HVWiJLR�UHÀHWH�R�QtYHO�GH�MXOJDPHQWR�LQGLYLGXDO�HP�
relação às convenções sociais. 

São três os estágios descritos pelos autores. No primeiro, chamado de 
 pré-convencional, os indivíduos, marcadamente egocêntricos e individualistas, 
concebem o certo e o errado de forma pragmática e instrumental. Os julgamentos 
e decisões nas relações com o mundo social estão fundamentados pela satisfação 
das necessidades pessoais.

1R�VHJXQGR�HVWiJLR��FRQYHQFLRQDO��RV� LQGLYtGXRV�HVWmR�DEHUWRV�D�VDFUL¿FDU�
os interesses pessoais em nome de expectativas interpessoais e normas coletivas. 
Portanto, nesse estágio torna-se possível ao indivíduo apoiar as normas, as regras 
sociais, as leis e as autoridades.

3RU�¿P��p�QR�HVWiJLR�SyV�FRQYHQFLRQDO�TXH�RV�LQGLYtGXRV�LQWHUS}HP�TXHVW}HV�
complexas entre seus julgamentos e compromissos com a ordem. Nesse estágio, 
os indivíduos passam a julgar as bases do contrato social seguindo princípios 
impessoais e universais. Daí ser possível ao indivíduo desenvolver julgamentos 
com base moral e racional das convenções sociais, tornando-se capaz, por exemplo, 
de cogitar mudanças nas leis e de questionar as autoridades.

Segundo Tapp e Kohlberg (1971), o nível convencional é o padrão para a maioria 
das pessoas em diferentes sociedades, e apenas uma minoria alcança o nível 
 pós-convencional. Os autores acreditam que isso ocorre porque, apesar de seguir 
essa lógica sequencial-maturacional, o estímulo do ambiente é fundamental para 
R�LQGLYtGXR�DWLQJLU�R�HVWiJLR�¿QDO�GR�UDFLRFtQLR�PRUDO��RX�VHMD��p�QHFHVViULR�TXH�
haja aprendizagem. Essa estimulação deve acontecer por meio de oportunidades de 
adoção de papel (UROH�WDNLQJ�RSSRUWXQLWLHV), que são situações nas quais o indivíduo 
pode analisar diversos pontos de vista a partir de diferentes argumentos e posições.
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Sinteticamente, as oportunidades de adoção de papel tendem a gerar nos 
indivíduos maior independência e compliance (disposição em obedecer e agir de 
acordo com as leis) do que atividades não críticas e automáticas, pois expandem 
as capacidades humanas de diferenciar, integrar e contemplar diferentes pontos 
de vista. Essa expansão culmina no aperfeiçoamento individual dos sensos de 
dever, justiça e compreensão das leis (Cohn et al., 2010). 

Os agentes socializadores assumem papel fundamental de acordo com essa 
lógica, visto que são eles que devem estimular o desenvolvimento de crianças 
e adolescentes através das oportunidades de adoção de papel. Ressalta-se a 
importância desses agentes, pois a depender da qualidade da estimulação o desen-
volvimento moral tende a ser acelerado, retroagido ou até mesmo inibido.

Considerando que o sistema legal está entrelaçado aos princípios morais de 
uma sociedade, entende-se que o desenvolvimento moral e o legal estão correla-
cionados. Com esse movimento, Tapp e Kohlberg (1971) direcionaram o modelo de 
desenvolvimento moral de Kohlberg e Kramer (1969) aos processos de socialização 
em contexto legal. 

Os resultados de Tapp e Kohlberg (1971) demonstraram que os sujeitos no 
estágio pré-convencional possuem a tendência somente de obedecer às regras 
(UXOH�REH\LQJ�SHUVSHFWLYH), no convencional seguem a perspectiva de manutenção 
das regras (UXOH�PDLQWDLQLQJ�SHUVSHFWLYH), e no pós-convencional possuem a 
capacidade de criação de regras (UXOH�PDNLQJ�SHUVSHFWLYH).

Em geral, indivíduos nos níveis pré-convencional e convencional orientam-se 
SULPDULDPHQWH�SRU�UHJUDV�H�YDORUHV�¿[RV�GD�VRFLHGDGH�HP�WHUPRV�LUUHÀHWLGRV�GH�
certo e errado. Os primeiros são mais voltados para as possíveis consequências 
de seus atos, ao passo que os segundos estão orientados, principalmente, para a 
manutenção da ordem e do bem-estar social. Eles reconhecem a possibilidade 
GH�FRQÀLWR�HQWUH�R�TXH�p�UDFLRQDOPHQWH�FHUWR�SDUD�R� LQGLYtGXR�H�R�TXH�p�UDFLR-
nalmente certo para a sociedade. Por isso que os indivíduos com perspectiva 
pós-convencional seriam capazes de considerar viável a possibilidade de alterar 
as leis (tAPP; kohlBerg, 1971).

Apoiadas nessa abordagem, Levine e Tapp (1974) construíram o chamado 
modelo cognitivo-interacional de raciocínio legal, em que os níveis cognitivos não 
são tão delimitados como no modelo anterior. Para as autoras, existe uma relação 
dialética entre os estágios em que as pessoas se encontram, distribuídos parte em 
seu nível dominante (cerca de 50% das ideias), parte em seu nível anterior e parte 
no nível a ser alcançado, mas ainda não cristalizado. Dessa maneira, nenhum 
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indivíduo estará totalmente em apenas um dos níveis de raciocínio legal, o que 
quebra com a lógica sequencial de estágios invariáveis.

Segundo as autoras, a dialética entre os níveis possibilita a mudança de está-
gios através da aprendizagem. A mudança ocorre quando o indivíduo está em 
VLWXDomR�GH�FRQÀLWR��GHEDWHQGR�VH�LQWHUQDPHQWH�QD�EXVFD�SHOD�UHVROXomR�GH�DOJXP�
problema. Nesse momento, as estruturas cognitivas do indivíduo encontram-se 
em desequilíbrio, em estado de comparação e acomodação de novas e velhas 
informações presentes nos níveis posteriores ou inferiores de raciocínio legal. É 
SUHFLVDPHQWH�SRU�HVVH�FRQÀLWR�GH� LGHLDV�GH�QtYHLV�GLIHUHQWHV�TXH�DV�HVWUXWXUDV�
são estimuladas para uma “evolução cognitiva estável e integrada” (levine; tAPP, 
1974, p.166).

Esse modelo reforça a ideia de que a função dos agentes socializadores é a de 
prover oportunidades para que os indivíduos possam assumir papéis na socie-
dade. As autoras acreditam que somente as experiências sociais seriam capazes 
de estimular a evolução cognitiva por meio do desequilíbrio de suas estruturas 
para o nível pós-convencional.

Já a abordagem da aprendizagem social difere do modelo cognitivista por ter 
como premissa a concepção de que a aprendizagem de comportamentos normativos 
p�GHWHUPLQDGD�SRU�IDWRUHV�H[WHUQRV�DR�LQGLYtGXR��,VVR�VLJQL¿FD�TXH�RV�GLYHUVRV�
estímulos presentes no ambiente em que o sujeito está inserido condicionam suas 
atitudes e comportamentos (Cohn; white, 1990).

Segundo Skinner (1938), existem dois tipos de aprendizagem. O primeiro tipo, 
chamado de condicionamento respondente, parte do entendimento de que existem 
certas reações inatas ao organismo que acontecem de acordo com determinado 
estímulo ambiental que as antecedem. O argumento é que, se o estímulo antece-
dente à reação for apresentado ao sujeito ao mesmo tempo que um outro estímulo 
qualquer, após algumas repetições desse experimento o indivíduo aprenderá a 
reagir na presença do novo estímulo.

O segundo tipo, o condicionamento operante, parte do pressuposto de 
que certos comportamentos emitidos por um organismo geram alguma conse-
quência no ambiente. Dessa maneira, a qualidade e a recorrência da consequência 
aumentam a probabilidade de repetição de determinado comportamento no futuro. 

Justamente por prover a capacidade de aprendizado de novos comportamentos, 
o condicionamento operante é entendido como conceito chave na aplicação da 
análise do comportamento à socialização legal. Nesse sentido, dois modelos de 
condicionamento operante foram elaborados: o da internalização e o da aprendi-
zagem observacional. 
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O modelo da internalização se refere ao processo de aprendizagem pelo qual 
um padrão contínuo de consequências resulta na adoção do comportamento que as 
SURGX]LX�FRPR�H[HPSOR�D�VHU�VHJXLGR��DWp�PHVPR�VHP�D�SUHVHQoD�GDV�LQÀXrQFLDV�
externas que o reforçaram (AronFreed, 1968). Desse modo, por meio da interna-
lização, o indivíduo adquire os modus operandi a ponto de não mais necessitar 
de controles externos.

O modelo da aprendizagem observacional descreve a instauração do compor-
tamento no indivíduo através da imitação de padrões seguidos de estratégias de 
reforçamento (BAndurA, 1969). É muito comum perceber em crianças e adoles-
centes, que convivem juntos muito tempo, comportamentos similares. Isso ocorre 
porque, após o sujeito repetir certos comportamentos, recebe como consequência 
a aprovação do outro como elemento reforçador.

A teoria da aprendizagem social trata-se de uma importante contribuição ao 
campo da socialização legal no que concerne aos efeitos que os estímulos ambien-
tais têm na aprendizagem dos indivíduos. Entretanto, segundo Cohn e White 
(1990), sua aplicabilidade ao universo social é discutível. Na obra das autoras, que 
compara as duas abordagens (cognitivista e aprendizagem social), discute-se a 
falta de poder de previsão, ao longo do tempo, do condicionamento operante em 
um ambiente multifacetado e não controlado.

A transferência de comportamentos aprendidos de um contexto social ao 
outro inevitavelmente gera diferenças no padrão de consequências obtidas pelo 
sujeito. Isso introduz ambiguidades no processo de análise das contingências desse 
comportamento que o condicionamento operante não consegue abarcar em seu 
modelo estrutural. Assim, as autoras concluem que a teoria cognitivista baseada 
no raciocínio legal é a abordagem mais adequada para analisar o processo de 
socialização legal.

O modelo tradicional de socialização legal, como vimos, centrava-se em 
explicar a relação entre o raciocínio moral e o comportamento. Diante disso, 
salienta-se a relevância do Laboratório de Socialização Legal (/HJDO�6RFLDOL]DWLRQ�
/DERUDWRU\) da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, coordenado 
pela psicóloga social Ellen Cohn. Esse centro foi responsável pela transição entre 
as teorias marcadas pelo cognitivismo e o behaviorismo para os estudos que consi-
deram a legitimidade e a justiça procedimental como elementos explicativos da 
socialização legal. O laboratório notabilizou-se ao investigar os fatores que geram 
comportamentos de violação de regras, o desenvolvimento de noções normativas, 
além do papel da legitimidade e do cinismo legal como mediadores de atitudes e 
de comportamentos em relação às leis.
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Os estudos realizados no laboratório de New Hampshire avançam nessa 
problemática e propõem um modelo integrado de socialização legal. O argumento 
principal desse modelo é que as relações com as autoridades medeiam as atitudes 
em relação às leis, contribuem para a internalização de noções normativas e enco-
rajam ou não os comportamentos de quebra de regra, além de considerar os fatores 
situacionais da justiça procedimental no processo de socialização.

Pode-se dizer que o laboratório preencheu uma lacuna importante nos estudos 
sobre adolescência. Em geral, pesquisas sobre legitimidade e justiça procedimental 
são realizadas com adultos. Ocorre que o adulto já possui longo histórico de intera-
o}HV�FRP�¿JXUDV�GH�DXWRULGDGH�H�FRQKHFLPHQWRV�UHODWLYDPHQWH�FRQVROLGDGRV�VREUH�
as leis que regulam a vida em sociedade. Como demonstra a literatura especiali-
zada (tyler, 1990; tyler; jACkson, 2014), as decisões individuais em obedecer e 
colaborar com as normas e as leis são baseadas nas crenças construídas ao longo 
de toda a vida por meio de contatos com as autoridades.

No entanto, pesquisas com adultos, além de ignorar a história pregressa de 
LQWHUDo}HV�FRP�DXWRULGDGHV�H�LQVWLWXLo}HV��DLQGD�QHJOLJHQFLDP�RXWUDV�¿JXUDV�GH�
autoridade reconhecidamente importantes na conformação da obediência às leis. 
De um lado, as análises se restringem a contextos legais de relação entre indiví-
duos e autoridades, como contatos com a polícia e o sistema de justiça. Por outro 
ODGR��HYLGrQFLDV�LQGLFDP�TXH�¿JXUDV�GH�DXWRULGDGH�QmR�OHJDLV�VmR�WmR�UHOHYDQWHV�
TXDQWR�DV�DXWRULGDGHV�S~EOLFDV�QD�FRQVWUXomR�GD�OHJLWLPLGDGH�H�GD�FRQ¿DQoD�QDV�
instituições; dentre elas, destacam-se os pais, os professores e os amigos. Assim, as 
H[SHULrQFLDV�TXH�RV�LQGLYtGXRV�WrP�FRP�¿JXUDV�GH�DXWRULGDGH��OHJDLV�H�QmR�OHJDLV��
desde a infância são determinantes na compreensão das leis, tal como apontam 
os trabalhos de Ellen Cohn e demais pesquisadores vinculados ao Laboratório de 
Socialização Legal (Cohn; white, 1990; Cohn; ModeCki, 2008; Cohn et al., 2010; 
jeleniewisk, 2014; trinkner; Cohn, 2014).

OS ESTUDOS RECENTES: LEGITIMIDADE E JUSTIÇA PROCEDIMENTAL
Os estudos recentes extrapolam as abordagens tradicionais, expostas acima, 

e investigam não apenas como as pessoas se comportam frente às regras, mas 
também o que contribui para a construção da legitimidade das autoridades e das 
instituições. E o elemento central encontra-se na teoria da justiça procedimental.

O modelo de justiça procedimental, desenvolvido pelo psicólogo social e crimi-
nalista norte-americano Tom Tyler, consiste na observação dos procedimentos 
executados pelos agentes públicos ao lidar, direta ou indiretamente, com os cida-
dãos. Os três elementos fundamentais para a compreensão da noção de justiça 



114 

Plural 24.1

Herbert Rodrigues, Aline Morais Mizutani Gomes, Renan Theodoro de Oliveira, Debora Piccirillo e Rafael Cardoso de Brito

procedimental são voz, respeito e equidade (voz ativa dos indivíduos envolvidos, 
tratamento respeitoso e digno por parte das autoridades, equidade nas decisões 
dos agentes). De acordo com esse modelo, os procedimentos adotados nas tomadas 
de decisão e o tratamento dos cidadãos por parte das autoridades nos encontros 
cotidianos são fundamentais para constituir no indivíduo a ideia de que aquelas 
autoridades e instituições são justas, necessárias e, consequentemente, têm o 
direito de exercer o poder legitimamente (tyler, 1988).

Segundo o autor, a autoridade legítima é aquela que os cidadãos consideram 
adequada e necessária em termos normativos, que representa os valores da demo-
cracia e por isso deve ser obedecida. Legitimar uma autoridade seria, portanto, 
um dos caminhos para a obediência consentida e a cooperação com as leis (tyler, 
�������$VVLP��DV�UHODo}HV�HQWUH�RV�LQGLYtGXRV�H�DV�¿JXUDV�GH�DXWRULGDGH�WrP�SDSHO�
vital no processo de socialização legal.

$�TXDOLGDGH�GHVVDV�H[SHULrQFLDV�LQÀXHQFLD�VXEVWDQFLDOPHQWH�R�PRGR�FRPR�DV�
pessoas lidam com as regras e as leis. A depender da maneira como a autoridade 
conduz suas ações e dos procedimentos adotados pode-se gerar legitimidade e 
FRQ¿DQoD��GH�XP�ODGR��RX�FLQLVPR�OHJDO�H�FRPSRUWDPHQWR�GH�TXHEUD�GH�UHJUDV��GH�
outro (FAgAn; tyler, 2005; trinkner; Cohn, 2014).

Piquero et al. (2005) estão entre os primeiros a testar o modelo da justiça 
procedimental no campo da socialização legal com adolescentes, buscando aí pistas 
sobre as relações dos indivíduos com as autoridades. As preocupações principais 
dos autores giraram em torno de duas questões: a atribuição de legitimidade às 
instituições pelos jovens e o nível de cinismo legal diante das leis.

Para os autores, as experiências que os adolescentes têm com as autoridades 
PROGDP�VXDV�SHUFHSo}HV�H�LQÀXHQFLDP�RV�FRPSRUWDPHQWRV�IXWXURV�GRV�LQGLYtGXRV��
Trata-se, acima de tudo, de um processo relacional que pode apontar para duas 
direções opostas: a da legitimidade, entendida como sentimento de obrigação em 
obedecer às decisões das autoridades, e a do cinismo legal, como crença de que 
transgredir uma lei é aceitável e razoável.

(P�HVWXGR�UHDOL]DGR�FRP�MRYHQV�HP�GRLV�EDLUURV�GH�SHU¿V�VRFLRGHPRJUi¿FRV�
GLVWLQWRV�QD�FLGDGH�GH�1RYD�<RUN��)DJDQ�H�7\OHU��������YHUL¿FDUDP�TXH�DV�DERU-
dagens policiais possuíam padrões diferentes a depender do público atingido. No 
bairro mais pobre, e com população majoritariamente negra, a atuação policial 
não respeitava os princípios da justiça procedimental e levava os moradores a não 
legitimarem as instituições. Os autores descobriram que quanto maior o número 
de detenções menor o nível de legitimidade, e que havia forte correlação entre 
minorias raciais e altos índices de cinismo legal. Além disso, observou-se que os 
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indivíduos abordados pela polícia possuíam visões mais negativas sobre as auto-
ridades e instituições do que aqueles que não tiveram contato.

Em outro estudo, Tyler et al. (2014) encontraram maiores taxas de comporta-
mento criminal e menor propensão em cooperar com a polícia, e consequentemente 
com o sistema de justiça, entre aqueles que legitimavam menos a polícia. Os indi-
víduos abordados pela polícia atribuíam menor legitimidade do que aqueles que 
nunca tiveram contato direto com a instituição. Os que avaliaram negativamente as 
abordagens policiais, considerando-as intrusivas e injustas, legitimaram menos a 
instituição como um todo. Em dois trabalhos distintos, Trinkner (2012) e Trinkner 
e Cohn (2014) observaram que o tratamento justo é um bom preditivo da avaliação 
de legitimidade das autoridades por parte dos adolescentes.

Esses estudos têm em comum a descoberta de que os contatos cotidianos 
com as autoridades legais são vistos como momentos de aprendizado a respeito 
das próprias autoridades e das leis. Daí a importância de as autoridades adotarem 
procedimentos justos nas abordagens; caso contrário, transmitem aos indivíduos 
PHQVDJHQV�HUU{QHDV�H�QHJDWLYDV�GH�VXDV�¿JXUDV��GDV�LQVWLWXLo}HV�TXH�UHSUHVHQWDP�
e de suas ações, que podem ser reconhecidas como injustas. O impacto negativo 
não ocorre somente na legitimidade atribuída às instituições, mas também na 
obediência às regras e leis e na disposição em cooperar com as autoridades.

Outros autores realçam as mensagens que o sistema de justiça transmite para 
os indivíduos durante as situações de contato. Para Justice e Meares (2014), o 
sistema de justiça criminal pode ensinar aos cidadãos noções de leis e de cidadania. 
(QWUHWDQWR��DR�VHU�VHOHWLYR��R�VLVWHPD�HQYLD�PHQVDJHQV�FRQÀLWDQWHV�TXH�UHGX]HP�
sua legitimidade e fazem com que os indivíduos deixem de apoiar as instituições. 
Nessa mesma linha, Slocum et al. (2015) enfatizam que os contatos involuntários 
com a polícia têm impactos negativos no comportamento dos adolescentes, na 
medida em que a percepção de injustiça faz com que os adolescentes apoiem o 
XVR�GD�YLROrQFLD�QDV�UHVROXo}HV�GH�FRQÀLWR�GR�GLD�D�GLD�

Ainda sob a perspectiva da justiça procedimental, estudos destacam que não 
apenas as autoridades legais, como a polícia e o sistema de justiça, são capazes de 
ensinar os cidadãos e, principalmente, os jovens a respeito de regras e leis, mas 
também as autoridades da esfera não legal, como os pais e os professores, são 
responsáveis pela transmissão de valores que formam noções legais. Trinkner 
H�&RKQ��������WHVWDUDP�R�PRGHOR�GH�MXVWLoD�SURFHGLPHQWDO�SDUD�WUrV�¿JXUDV�GH�
autoridade distintas: pais, professores e policiais. Em todos esses contextos, os 
UHVXOWDGRV� LQGLFDUDP�TXH�D� DGRomR�GH�SURFHGLPHQWRV� MXVWRV�SHODV�¿JXUDV�GH�
autoridade é fonte de fortalecimento da legitimidade e de redução do cinismo dos 
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adolescentes em relação às leis. Com isso, a combinação de maior legitimidade e 
de menor cinismo legal desencoraja os adolescentes a violar as leis.

A importância das autoridades não legais na socialização também foi avaliada 
por pesquisas que consideram outras fontes de legitimidade para além da justiça 
procedimental. Trinkner et al. (2012) demonstraram como os estilos parentais 
�DXWRULWiULR��DXWRULWDWLYR�H�SHUPLVVLYR��SRGHP�LQÀXHQFLDU�R�FRPSRUWDPHQWR�GH�
TXHEUD�GH�UHJUDV�GRV�¿OKRV��2V�DXWRUHV�UHVVDOWDP�TXH�R�WUDWDPHQWR�GRV�SDLV�HP�
UHODomR�DRV�¿OKRV�H�R�WLSR�GH�H[LJrQFLDV�IHLWDV�QR�GLD�D�GLD�IDPLOLDU�LPSDFWDP�QD�
disposição dos jovens em legitimar e obedecer às autoridades.

Outros estudos observaram que as autoridades têm limites circunscritos em 
domínios sobre os quais podem exercer o poder e controlar os comportamentos. 
Darling et al. �������������REVHUYDUDP�TXH��SRU�XP�ODGR��RV�¿OKRV�WHQGHP�D�QmR�
obedecer aos pais quando entendem que determinadas regras avançam sobre o 
domínio pessoal. Nesses casos, os pais não têm direito de colocar regras para ditar 
comportamentos, mesmo que o procedimento seja justo e o tratamento respeitoso. 
3RU�RXWUR�ODGR��VH�DV�UHJUDV�VH�HQTXDGUDP�HP�VLWXDo}HV�TXH�RV�¿OKRV�DFUHGLWDP�
que os pais têm o direito de exercer o poder da autoridade (como situações de 
segurança pessoal), então prevalece a obrigação em obedecer.

Milnitsky-Sapiro et al. (2006) também analisaram as perspectivas de 
 pré-adolescentes e adolescentes a respeito das áreas em que os pais têm autoridade 
para tomar decisões. Além das diferenças relacionadas à faixa etária e ao gênero, 
as autoras observaram que, no caso da autoridade parental, o limite da sua ação 
está relacionado à busca dos adolescentes por autonomia. Em geral, os entrevis-
WDGRV�DFKDYDP�TXH��HP�FDVR�GH�GLVFRUGkQFLD��RV�SDLV�GHYHULDP�FRQWURODU�RV�¿OKRV�
nas situações em que considerassem o assunto como parte da responsabilidade 
parental. Porém, ao avaliar que a situação dizia respeito a decisão pessoal, a auto-
ridade dos pais encontrava resistência, de modo que desobedecê-los se tornava 
aceito e correto para os adolescentes.

Associada a essa discussão, alguns pesquisadores destacam os limites impostos 
às autoridades e seus impactos na avaliação de legitimidade da autoridade. Saari-
kkomäki (2015) analisou narrativas de jovens a respeito de abordagens policiais 
e de seguranças privados para medir o nível de justiça procedimental desses 
DJHQWHV��8VDQGR�VLWXDo}HV�¿FWtFLDV��H�DV�SUySULDV�H[SHULrQFLDV�GRV�SDUWLFLSDQWHV��
D�SHVTXLVDGRUD�FRQ¿UPRX�D�KLSyWHVH�GD� MXVWLoD�SURFHGLPHQWDO� FRPR�HOHPHQWR�
central de reconhecimento da legitimidade das autoridades. Além disso, descobriu 
que os jovens entendem que as funções dos agentes, por vezes, exigem o uso da 
força, embora apontem restrições, demonstrando que é possível legitimar uma 



117 

2017

Socialização legal de crianças e adolescentes: revisão da literatura e desafios de pesquisa

abordagem em que haja o uso da força desde que respeite os limites impostos às 
autoridades de acordo com ideais normativos e os valores partilhados de respeito 
e de cidadania.

Segundo Laupa (1991), existem três atributos na visão de crianças e adoles-
centes ao avaliar uma autoridade: o status de adulto, o acúmulo de conhecimento 
e a posição social. A autora testa o grau em que as crianças conseguem distinguir 
HVVHV�WUrV�FULWpULRV�DR�GHFLGLU�VREUH�D�OHJLWLPLGDGH�GD�DXWRULGDGH��GH¿QLGD�FRPR�
o direito de tomar decisão) e sobre o dever que a criança sente de obedecer essa 
DXWRULGDGH��(QTXDQWR�DV�MXVWL¿FDWLYDV�SDUD�D�OHJLWLPLGDGH�VH�EDVHLDP�QDV�FDUDFWH-
UtVWLFDV�GD�DXWRULGDGH��D�LGDGH��R�FRQKHFLPHQWR�H�D�SRVLomR�VRFLDO���DV�MXVWL¿FDWLYDV�
para obedecer referem-se à ação em si, ao tipo de regra imposta e à possibilidade 
de punição oriunda dos indivíduos com posição social.

Em outro estudo, Laupa e Turiel (1993) analisaram os limites que as crianças 
colocam aos professores e aos dirigentes escolares. As autoras consideram que as 
FULDQoDV�MXOJDP�HVVDV�¿JXUDV�SHOR�FRQWH[WR��'HVVD�IRUPD��KDYHULD�VLWXDo}HV�HP�
que a autoridade não teria poder nenhum, assim como certas decisões estariam 
fora do escopo de sua atuação. O exemplo utilizado no artigo demonstra que as 
crianças reconheceram a autoridade do diretor no contexto escolar: em atividade 
no parque, a autoridade do diretor só era reconhecida com relação à regra estipu-
lada: proibir brigar, era aceitável, mas proibir de jogar bola, não. Assim, o limite 
GD�DXWRULGDGH�WDPEpP�p�ÀH[tYHO��D�GHSHQGHU�GR�GRPtQLR�HQYROYLGR�

À medida que o campo de estudos se consolida na literatura internacional, 
VXUJHP�QRYRV�GHVD¿RV�SDUD� FRPSUHHQGHU�R�SURFHVVR�GH� VRFLDOL]DomR� OHJDO� HP�
contextos sociais heterogêneos. Dentre eles, destacamos ao menos duas tendências. 

A primeira compreende as pesquisas que avaliam variações da socialização 
legal de acordo com diferentes grupos sociais, como imigrantes e membros de 
JUXSRV�pWQLFR�UDFLDLV��(P�HVWXGR�FRP�MRYHQV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL��3LTXHUR�HW�DO� 
(2014) notaram que o cinismo e o comportamento de quebra de regras são mais 
presentes entre os imigrantes de segunda geração do que os de primeira geração 
nos Estados Unidos. Para os autores, conforme os adolescentes imigrantes se 
integram à sociedade norte-americana, torna-se mais difícil o monitoramento 
por parte dos pais (PiQuero et al., 2014, p. 16). 

(P�RXWUR�WUDEDOKR��)LQH�H�&DX̆PDQ��������GHVHQYROYHUDP�XP�GRV�SULPHLURV�
estudos a considerar a variação da socialização legal em razão dos grupos raciais. 
Os resultados demonstraram que a probabilidade de reincidência era menor com 
o passar do tempo, independente do grupo. Contudo, enfatizaram que as chances 
de ser pego pela polícia eram maiores para jovens negros do que brancos e latinos. 
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Para as autoras, isso representa forte indício de viés racial no sistema de justiça 
dos Estados Unidos. 

Em menor escala, há uma segunda tendência reunindo comparações trans-
nacionais e estudos focalizando questões sobre socialização legal em outros 
contextos. Entre os estudos comparativos, destaca-se o trabalho de Darling et al. 
(2005). As autoras demonstraram como adolescentes do Chile, Filipinas e Estados 
8QLGRV�GH¿QHP�GH�PDQHLUD�GLVWLQWD�RV�GRPtQLRV�OHJtWLPRV�GD�DXWRULGDGH�SDUHQWDO��
D�GHSHQGHU�GRV�DVSHFWRV�FXOWXUDLV�TXH� LQÀXHQFLDP�HVVD�UHODomR��1HVVD�PHVPD�
perspectiva, o já citado trabalho de Milnitsky-Sapiro et al. (2006) apresenta 
resultados similares em pesquisa com pré-adolescentes brasileiros da cidade de 
Porto Alegre (até onde sabemos, o único trabalho sobre um caso brasileiro). As 
DXWRUDV�REVHUYDUDP�TXH�RV�¿OKRV�OLPLWDP�D�DXWRULGDGH�GRV�SDLV�GH�DFRUGR�FRP�R�
domínio que as regras atingem num movimento entre resistência e conquista da 
autonomia pelos adolescentes.

Observa-se, portanto, que o campo da socialização legal tem se expandido 
desde as teorias cognitivistas até as abordagens da justiça procedimental, com 
diversos estudos destacando novos temas relevantes para a compreensão dos 
elementos fundamentais do universo legal. Conforme a discussão é adensada, dife-
rentes questões passam a integrar os problemas de investigação, como a inserção 
dos fatores socioculturais, questões étnicas e raciais, as formas de tratamento das 
DXWRULGDGHV�H�D�LPSRVLomR�GH�OLPLWHV�GH�GRPtQLRV�QRV�TXDLV�DV�¿JXUDV�GH�DXWRULGDGH�
podem agir sobre os indivíduos.

DESAFIOS DE PESQUISA: O ESTUDO DA SOCIALIZAÇÃO LEGAL NO BRASIL
Por tudo isso exposto acima, o entendimento da socialização legal no contexto 

EUDVLOHLUR�WUD]�QRYRV�GHVD¿RV�SDUD�R�FDPSR�GH�LQYHVWLJDomR��1mR�p�YLiYHO�FRPSUH-
HQGHU� HIHWLYDPHQWH�D� FRQVWUXomR�GD� OHJLWLPLGDGH�H�GD� FRQ¿DQoD�QDV� OHLV��QDV�
autoridades e nas instituições sem levar em consideração as condições sociais que 
produzem os valores responsáveis pelas condutas dos indivíduos. 

(YLGHQWHPHQWH��Ki�HVSHFL¿FLGDGHV�VRFLDLV��FXOWXUDLV�H�JHUDFLRQDLV�TXH�PDUFDP�
o desenrolar do processo de socialização legal nas diferentes sociedades. Desse 
PRGR��DV�ODFXQDV�TXH�EXVFDPRV�SUHHQFKHU�FRQVLVWHP�QD�H[SRVLomR�GH�WUrV�GHVD¿RV�
de pesquisa sobre esse tema no Brasil. Embora os estudos estejam consolidados 
na literatura internacional, não há pesquisas dessa natureza realizadas no país, 
WRUQDQGR�RV�GHVD¿RV�DLQGD�PDLRUHV�

2�SULPHLUR�GHVD¿R�p�R�GH� LQYHVWLJDU� FRPR�FULDQoDV� H� DGROHVFHQWHV�GHVHQ-
volvem compreensões sobre as leis e as autoridades em uma sociedade marcada 
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por profundas desigualdades socioeconômicas. Ao mesmo tempo, as constantes 
violações dos direitos das crianças e dos adolescentes, a persistência de crimes 
violentos e a ausência de instituições encarregadas de colocar em prática políticas 
públicas de contenção social (saúde, educação, segurança, geração de emprego e 
UHQGD��KDELWDomR��FULDP�XPD�RSRUWXQLGDGH�VLQJXODU�GH�UH¿QDPHQWR�GR�FRQKHFL-
mento produzido nesse campo. 

É preciso estabelecer as mediações necessárias para investigar como a 
violência, direta ou indireta, afeta o processo de socialização legal com implicações 
nas crenças e nas atitudes em relação às autoridades e instituições. E o estudo da 
socialização legal torna-se elemento chave para compreender o impacto da crimi-
nalidade e das violações dos direitos humanos na formação de atitudes voltadas 
às normas, às leis e às autoridades com consequências diretas na qualidade de 
vida democrática.

Conforme exposto anteriormente, a infância e a adolescência são fases espe-
cialmente importantes no processo de socialização legal, uma vez que nesse período 
da vida os contatos com o mundo legal tornam-se mais frequentes. Diante disso, o 
VHJXQGR�GHVD¿R�FRQVLVWH�HP�GH¿QLU�XP�UHFRUWH�HWiULR�DSURSULDGR�SDUD�LQYHVWLJDU�
RV�GHWHUPLQDQWHV�GR�SURFHVVR�GH�FRQVWUXomR�GH�OHJLWLPLGDGH�H�GH�FRQ¿DQoD�QDV�
autoridades e nas instituições do ponto de vista dos adolescentes brasileiros. 

Por mais variadas que possam ser as abordagens teóricas e metodológicas, 
o desenvolvimento cognitivo é ainda uma variável fundamental na socialização 
OHJDO��$VVLP��R�HQIRTXH�QD�SUp�DGROHVFrQFLD��PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH�D�IDL[D�HWiULD�
entre 11 e 15 anos, centra-se ao menos em três condições: i.) conforme literatura 
mobilizada ao longo do artigo, a passagem da infância para a adolescência é uma 
fase de reorganização da estrutura cognitiva do indivíduo voltada ao pensamento 
complexo. Trata-se de um período privilegiado para observar as mudanças quali-
tativas e quantitativas das estruturas cognitivas que elaboram o raciocínio legal; 
LL���p�QR�LQtFLR�GD�DGROHVFrQFLD�TXH�RV�SULPHLURV�FRPSRUWDPHQWRV�VLJQL¿FDWLYRV�
de transgressão às regras se manifestam, podendo impactar de forma duradoura 
na vida dos indivíduos por meio de atitudes antissociais e de comportamentos de 
risco; iii.) torna-se fundamental observar a transição da esfera doméstica para 
a esfera pública, especialmente os primeiros contatos com as autoridades para 
além da família, como a escola, a vizinhança, a polícia e o sistema legal, pois essas 
experiências impactam na vida adulta.

3RU�¿P��R�WHUFHLUR�GHVD¿R�JLUD�HP�WRUQR�GD�FRQVWUXomR�FRQFHLWXDO�GH�LQVWUX-
mentos de pesquisa capazes de captar as particularidades e os processos de 
transformações que ocorrem nessa parcela da população. 
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Em contexto marcado por desigualdades sociais e violações de direitos 
IXQGDPHQWDLV��HVVH�GHVD¿R�WRUQD�VH�DLQGD�PDLRU�QD�PHGLGD�HP�TXH�RV�SDUkPH-
tros disponíveis para pesquisa foram desenhados e aplicados majoritariamente 
em outros países (sobretudo nos Estados Unidos). Por conta disso, é necessária 
uma aproximação ao universo simbólico (linguagens e concepções) das crianças 
e dos adolescentes brasileiros para abordar de maneira apropriada os temas que 
envolvem a elaboração de noções sobre regras e leis, os mecanismos que compõem 
a socialização legal, o peso da justiça procedimental na atribuição de legitimidade 
GDV�DXWRULGDGHV��DOpP�GD�LQÀXrQFLD�TXH�D�H[SRVLomR�j�YLROrQFLD�H[HUFH�QD�FRQ¿DQoD�
às instituições.

A ausência de estudos sobre socialização legal no Brasil, todavia, não deve 
ser entendida como desencorajadora por parte dos pesquisadores. Pelo contrário, 
há inúmeras razões para compreender o modo pelo qual crianças e adolescentes 
formam os princípios básicos acerca do sistema legal. Observar a socialização 
legal não é acreditar que os indivíduos devam obedecer às leis cegamente, mas 
pensar na formação de cidadãos que possam reconhecer o momento correto de 
TXHVWLRQDU�FULWLFDPHQWH�DV�UHJUDV�H�DV� OHLV�TXH�FRQVLGHUDP�LQMXVWDV��$¿QDO��Ki�
certas situações em que desobedecer determinada lei pode ser a coisa certa a se 
fazer. E os posicionamentos críticos são vitais para a manutenção do sistema legal 
em sociedades democráticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil inegavelmente passou por profundas transformações econômicas 

e sociais nas últimas três décadas. A principal delas foi a transição democrática. 
Nesse período, algumas conquistas importantes de direitos foram obtidas, mas 
a consolidação de valores democráticos depende, em grande medida, da dispo-
sição dos indivíduos em obedecer às regras e às leis, além de cooperar de maneira 
consentida com as autoridades públicas e de participar das decisões do país.

Apesar das evidentes mudanças, a sociedade brasileira não se alterou estru-
turalmente e nem com a velocidade desejada. Houve avanços importantes de 
acesso ao consumo, mas ainda há muitos esforços para superar as persistentes 
desigualdades sociais, a baixa qualidade de vida (inclusive de vida democrática), 
o acesso desigual aos direitos fundamentais, as elevadas taxas de criminalidade 
e de violações da dignidade humana, que atingem especialmente as crianças e 
adolescentes do país.

 As mudanças na sociedade brasileira devem acompanhar a interiorização 
dos valores democráticos na vida dos indivíduos. Ao longo do artigo, destacamos 
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que o processo de socialização legal contribui para o desenvolvimento de noções 
YROWDGDV�j�OHJLWLPLGDGH�H�j�FRQ¿DQoD�QDV�DXWRULGDGHV�H�QDV�LQVWLWXLo}HV�UHVSRQ-
sáveis por implementar as leis e as regras. E a maneira privilegiada de detectar 
os possíveis saltos qualitativos ao longo do tempo se dá por meio da realização de 
estudos de natureza longitudinal, a partir da análise dos contatos que as crianças 
e os adolescentes têm com as esferas legais e não legais como a família, a escola 
e o sistema de justiça.

Entende-se que a socialização legal contribui decisivamente para o desen-
volvimento de atitudes orientadas para a democracia. Esse processo não inclui 
somente a interiorização unilateral das normas e a obediência acrítica das leis, 
mas a compreensão de que a disposição em cooperar com as autoridades está 
ligada aos valores e compromissos comuns da sociedade. Daí a ênfase na justiça 
procedimental, no modo como as autoridades agem em relação às pessoas. A 
postura dos pais, dos professores e das autoridades legais favorece, ou prejudica, 
a aquisição e o exercício dos valores democráticos.

6DEHPRV�GDV�GL¿FXOGDGHV�TXH�R�FRQKHFLPHQWR�DFDGrPLFR�WHP�HP�HTXDFLRQDU�
os problemas sociais. Uma das saídas possíveis consiste em traduzir os conheci-
mentos produzidos em contribuições práticas e viáveis para o entendimento do 
universo legal dos indivíduos. Diante disso, a aposta na socialização legal, como 
processo relacional de interiorização dos valores voltados para a compreensão das 
regras e leis da sociedade, consiste em inverter o olhar dos adultos em relação às 
crianças e aos adolescentes para favorecer o desenvolvimento da legitimidade e 
GD�FRQ¿DQoD�QDV�LQVWLWXLo}HV�GHPRFUiWLFDV�

2�PDLRU�GHVD¿R� UHVLGH�QD� LQFOXVmR�GDV� FULDQoDV�H�GRV�DGROHVFHQWHV� FRPR�
¿JXUDV�FHQWUDLV�QD�HODERUDomR�GH�QRo}HV�H�YDORUHV�TXH�SURPRYDP�D�DGRomR�GH�
atitudes e comportamentos em conformidade com o mundo legal. É necessário 
ampliar o alcance do debate acerca do papel que esses indivíduos ocupam na socie-
dade brasileira para assegurar a consolidação da democracia no país. Trata-se de 
perceber essa importante parcela da população não como fonte de problemas e de 
delinquência juvenil, mas como potenciais agentes de transformação da sociedade.
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A teoria da “Racionalidade Penal Moderna”  
e os desafios da justiça juvenil

Entrevista com Álvaro Piresa

 Realizada por Bruna Gisib, Juliana Tonchec, Marcos Cesar Alvarezd e Thiago Oliveirae

Esta longa entrevista é o resultado de uma série de trocas de e-mails entre o 
professor Álvaro Pires e nós, entrevistadores, realizadas no mês de fevereiro de 
2017. Dada a impossibilidade de realizarmos a entrevista pessoalmente, o entre-
vistado gentilmente aceitou nos enviar as respostas às nossas perguntas via e-mail. 
Este foi somente o início de um rico diálogo que travamos com o professor Álvaro 
3LUHV��FXMR�SURGXWR�¿QDO�DSUHVHQWDPRV�DJRUD�

Elaboramos inicialmente questões que conformaram três blocos de perguntas 
H�DFUHGLWDPRV�TXH�R�WH[WR�¿QDO�SXEOLFDGR�SUHVHUYRX�HVWD�HVWUXWXUD��XP�SULPHLUR�
EORFR� VREUH� D� WUDMHWyULD� SUR¿VVLRQDO� GR�SURIHVVRU�ÈOYDUR�3LUHV�� XP� VHJXQGR�
bloco que aborda suas principais contribuições teóricas, em especial a teoria 
da Racionalidade Penal Moderna, e um último bloco de questões direcionadas 
jV�HVSHFL¿FLGDGHV�GD�MXVWLoD�MXYHQLO��(VWH�~OWLPR�EORFR��HP�SDUWLFXODU��VXVFLWRX�
alguns desdobramentos em relação às questões que havíamos proposto de início, 
GHPRQVWUDQGR�R�TXDQWR�HVWH�WHPD�DLQGD�OHYDQWD�LPSRUWDQWHV�GHVD¿RV�jTXHOHV�TXH�
se propõem a estudá-lo.

Esperamos que gostem da entrevista tanto quanto nós apreciamos o resultado 
¿QDO��FHUWRV�GH�TXH�R�WH[WR��DOpP�GH�WUD]HU�SURYRFDo}HV�LPSRUWDQWHV�SDUD�R�FDPSR�
GRV�HVWXGRV�GD�SXQLomR��HVSHFLDOPHQWH�HP�UHODomR�DR�S~EOLFR�LQIDQWR�MXYHQLO��UHÀHWH�
também o perspicaz senso de humor que é marca do professor Álvaro Pires, uma 
dentre suas muitas qualidades, tanto estimadas por aqueles que têm o prazer de 
conhecê-lo pessoalmente.

a Formado em Direito pela antiga UEG (Universidade do Estado da Guanabara), mestre e doutor 
em Criminologia pela Universidade de Montreal. Atualmente é professor na Universidade de 
Ottawa. 

b Formada em Ciências Sociais pela UFPR, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia da Universidade de São Paulo. Atualmente é pós-doutoranda do Núcleo de Estudos 
da Violência da USP.

c Formada em Ciências Sociais pela UFSCar, mestre (UFScar) e doutora (USP) em Sociologia. 
Atualmente é pós-doutoranda do Departamento de Sociologia da USP. 

d Formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre, doutor e livre-docente 
pela mesma instituição. Professor do Departamento de Sociologia da USP e pesquisador do 
Núcleo de Estudos da Violência, NEV/USP. 

e Formado em Ciências Sociais pela USP, com mestrado pela mesma instituição. É atualmente 
pesquisador do NEV/USP.

ENTREVISTA
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Revista Plural 3UH]DGR�SURIHVVRU�ÈOYDUR�3LUHV��p�XPD�JUDQGH�VDWLVIDomR�SRGHU�
FRQWDU�FRP�VXD�FRODERUDomR�HP�QRVVR�GRVVLr��3DUD�FRPHoDU��JRVWDUtDPRV�TXH�R�
SURIHVVRU�IDODVVH�XP�SRXFR�GH�VXD�WUDMHWyULD�SHVVRDO�H�GH�IRUPDomR��3RU�TXDLV�
FDPLQKRV�R�SURIHVVRU�FKHJRX��DLQGD�QR�%UDVLO��D�FXUVDU�D�IDFXOGDGH�GH�'LUHLWR��
HQWUH������H�����"�(�FRPR��SRVWHULRUPHQWH��HQYHUHGRX�SHORV�HVWXGRV�QRV�FDPSRV�
GD�&ULPLQRORJLD�H�GD�6RFLRORJLD�GD�3XQLomR"
Álvaro Pires Mesmo para mim, é difícil saber como desenvolvi o projeto de fazer 
'LUHLWR��6HOHFLRQHL�LQÀXrQFLDV�LQFRQVFLHQWHPHQWH��3RVVR�LPDJLQDU�XPD�LQÀXrQ-
cia vinda da família da minha mãe, onde houve uma tradição de juristas. Isso era 
tema de muita conversa no meio familiar e meus avós e minha mãe começaram 
D�PH�³SURMHWDU´�FRPR�MXULVWD��6y�FRQVLJR�YHU�HVVH�Q~FOHR�GH�LQÀXrQFLD��TXHUHU�ID-
zer algo com o Direito e pelo Direito.

É mais fácil ver como fui me orientando para o Direito Criminal, a Crimino-
logia e a Sociologia da Punição. Inspirando-me em uma distinção luhmanniana, 
KRMH�SUH¿UR�GL]HU�TXH� IDoR�XPD�³6RFLRORJLD�GR�'LUHLWR�&ULPLQDO�com o Direito 
Criminal” (por oposição a uma Sociologia do Direito Criminal sem o Direito). 
Quando comecei meus estudos de Direito na antiga UEG (Universidade do Estado 
da Guanabara), fui ver o que se passava no ,QVWLWXWR�GH�&ULPLQRORJLD, fundado e 
ainda dirigido pelo professor Roberto Lyra (pai). Acabei integrando um pequeno 
grupo de estudantes em volta dele. Íamos ao seu apartamento, na Av. Beira-Mar no 
FHQWUR�GR�5LR��H�¿FiYDPRV�VHQWDGRV�HP�FtUFXOR�QR�WDSHWH�GD�VXD�FDVD��GLVFXWLQGR�
com ele alguns temas e escutando o que ele nos ensinava. Deixei-me seduzir pela 
sua visão humanista e social do Direito Criminal e tomei, aos poucos, consciência 
dos problemas que havia nesse Direito, incluindo o uso excessivo da prisão que 
parecia – como parece ainda – para muitos juristas como “necessário”. Com o 
WHPSR��HOH�PH�UHFRPHQGRX�HQWUDU�HP�FRQWDWR�FRP�R�VHX�¿OKR��R�SURIHVVRU�5REHUWR�
Lyra Filho, que estava na Universidade de Brasília. Disse-me que ele poderia me 
ajudar mais agora, no ponto em que eu estava e em razão dos meus interesses 
¿ORVy¿FRV�SDUDOHORV��(X�KDYLD�IHLWR�XP�WUDEDOKR�QD�8(*�VREUH�R�OLYUR�GR�VHX�¿OKR��
&ULPLQRORJLD�'LDOpWLFD, que quase ninguém ousava tocar achando muito compli-
cado. E era mesmo. Então escrevi para o professor Roberto Lyra Filho, falamos 
por telefone, e fui encontrá-lo em Brasília. Daí em diante, eu me tornei seu aluno 
sem vínculos formais e rapidamente seu amigo. Mantivemos esse contato até 
R�GLD�HP�TXH�HOH�QRV�GHL[RX��1R�LQWHUUHJQR��HX�¿]�WDPEpP�GRLV�DQRV�GH�SUiWLFD�
SUR¿VVLRQDO��XP�HP�'LUHLWR�&LYLO�H�&RPHUFLDO�H�RXWUR�HP�'LUHLWR�&ULPLQDO�VRE�D�
supervisão do meu professor de Direito Penal na UEG, Sergio do Rêgo Macêdo. 
Ele me convidou para trabalhar com ele e essa experiência me ajudou muito. No 
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Rio, eu estabeleci também uma relação com o professor Heleno Fragoso, relação 
que também permaneceu mesmo depois da minha saída do Brasil, até o seu fale-
FLPHQWR��&RP�R�/\UD�SDL�H�¿OKR��HX�WRPHL�FRQVFLrQFLD�GD�H[LVWrQFLD�GR�SURJUDPD�
de Criminologia da Universidade de Montreal. 

Além disso, através de um teólogo jesuíta com quem eu andava e que foi 
importantíssimo na minha formação intelectual e existencial, o padre João Batista 
Libânio, naquela época diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, entrei 
em contato com um professor húngaro, o padre Bento, também da PUC, que me 
apresentou a dois professores da Universidade de Montreal, Denis Szabo e José 
Maria Rico. Denis Szabo também se correspondia com o Roberto Lyra Filho, o 
que facilitou muito o meu projeto de ir estudar no Canadá. Por volta do terceiro 
ano de Direito, comecei a fazer cursos de Sociologia na PUC-Rio, onde selecionei 
os cursos de teoria sociológica, de epistemologia e de metodologia. Nessa ocasião, 
fui aluno do professor Pedro Demo, que também teve um papel importante na 
minha formação. 

O projeto de estudar no Canadá acabou não sendo tão linear assim e quase 
não aconteceu. Não tinha bolsa de estudos e com a família fazendo pressão para 
que eu saísse do Brasil (época de ditadura), acabei indo primeiro para a Alemanha, 
onde recebi uma bolsa. Libânio, que havia estudado na Alemanha, indicou-me 
essa bolsa e me deu uma carta de recomendação. O mesmo fez Pedro Demo que 
havia feito o seu doutorado na Alemanha. Fiquei mais ou menos um ano perto de 
Munique e fui aceito por Alessandro Baratta para fazer o meu doutorado com ele 
em Saarbrücken. Por várias razões, não cheguei a conhecê-lo nessa ocasião. Saí 
de Munique para Lovaina. Em Lovaina, conheci o professor Lode van Outrive, 
sociólogo da Universidade Católica de Lovaina, que me recomendou restabelecer 
FRQWDWR�FRP�0RQWUpDO��)XL�HQWmR�SDUD�R�&DQDGi��PDV�Oi�¿]�SULPHLUR�XP�PHVWUDGR�
em Criminologia na Faculdade de Ciências sociais da Universidade de Montreal, 
onde fui assistente também do professor Guy Rocher em Sociologia. Quando 
comecei meu seminário de doutorado, foi aí que fui ser aluno do Baratta, pois 
ele havia sido convidado pela Universidade de Montreal para dar esse seminário 
naquele ano. Veja como a vida pode dar voltas imprevisíveis. Em 1980, eu obtive 
um posto regular de professor na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade 
GH�2WWDZD��RQGH�¿TXHL�GH¿QLWLYDPHQWH��1DTXHOD�pSRFD��R�'HSDUWDPHQWR�GH�&ULPL-
nologia havia terminado uma avaliação institucional da qual participou Thorsten 
Sellin e estava começando a se reconstruir. Eu participei ativamente desse processo 
de reconstrução...
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Revista Plural 8P�HQFRQWUR� FDVXDO� FRP�0LFKHO�)RXFDXOW��QD�pSRFD�HP�TXH�R�
SURIHVVRU�DLQGD�HUD�HVWXGDQWH��SDUHFH�WHU�VLGR�LPSRUWDQWH�HP�YiULRV�DVSHFWRV�QD�
VXD�WUDMHWyULD�GH�IRUPDomR��3RGHULD�FRQWDU�XP�SRXFR�D�KLVWyULD�GHVWH�HQFRQWUR"
Álvaro Pires 6LP�� HVVH� HQFRQWUR� IRL� XP� HYHQWR� FXUWR�� PDV�PXLWR� VLJQL¿FDWLYR��
Ocorreu depois da publicação de 6XUYHLOOHU�HW�SXQLU. Acho que foi em 1978. Eu 
estava no doutorado. Foucault foi convidado para dar uma conferência na Uni-
versidade de Montreal sobre o “fracasso da prisão” no quadro da Semana dos 
presos. Era uma atividade da /LJD�GRV�'LUHLWRV�GRV�3UHVRV. Essa conferência não 
foi publicada em 'LWV�HW�pFULWV, mas só posteriormente na revista &ULPLQRORJLH. 
Pois bem, durante o meu mestrado, um dos meus primeiros trabalhos foi inspi-
rado em boa parte pelo curso do Foucault na PUC-Rio, $�YHUGDGH�H�DV�IRUPDV�
MXUtGLFDV. Eu tinha a primeira versão desse curso, publicada pelos Cadernos da 
PUC-Rio HP�������(VVH�WH[WR�QmR�H[LVWLD�DLQGD�HP�IUDQFrV��$LQGD�KRMH��HX�¿FR�
surpreendido com a minha ingenuidade. Eu estava no auditório e havia leva-
do comigo uma cópia desse trabalho. Imaginem, era o meu primeiro ou segun-
GR�WUDEDOKR�HP�IUDQFrV��1DTXHOD�pSRFD��RV�WH[WRV�HUDP�HVFULWRV�HP�PiTXLQD�GH�
escrever. As correções posteriores eram feitas com caneta ou lápis nas margens 
para não ter que datilografar tudo de novo. Quando Foucault terminou a confe-
rência, eu me dirigi para a mesa, apresentei-me, disse uma palavrinha sobre o 
WHPD�GR�PHX�WUDEDOKR�H�VREUH�D�LQÀXrQFLD�GR�VHX�FXUVR�QR�5LR�VREUH�HVVH�WH[WR��
Perguntei-lhe então se ele podia comentar o meu trabalho, pois não sabia se faria 
ou não um doutorado a partir dele. O meu número de telefone estava inscrito na 
primeira página. Ele pegou o meu trabalho e, muito gentilmente, disse-me, sem 
prometer nada, que a sua agenda parecia totalmente ocupada, mas que, se fos-
VH�SRVVtYHO��PH�GDULD�QRWtFLDV��(OH�¿FDULD�DOJXQV�GLDV�HP�0RQWUHDO��$FKR�TXH�IRL�
numa quinta-feira, eu estava trabalhando à noite em casa quando o telefone to-
cou. Eu atendo desprevenido, ele se apresenta: “Aqui quem está falando é Michel 
)RXFDXOW´��6H�QmR�WLYH�XP�DWDTXH�FDUGtDFR�QHVVD�QRLWH��¿FD�GLItFLO�LPDJLQDU�RXWUD�
RSRUWXQLGDGH�LJXDO��(OH�PH�GL]��³/L�R�WHX�WUDEDOKR�H�SHUFHEL�TXH�R�PHX�SUy[LPR�
domingo está livre. Se você quiser, podemos nos encontrar no meu hotel e traba-
lhar juntos pela manhã. Na parte da tarde, tenho que fazer algumas compras. Se 
quiser, você pode me acompanhar e depois visitamos um pouco Montreal”. Não 
preciso dizer qual foi a minha resposta... 

O conteúdo do encontro foi bem variado. Começamos pelo meu trabalho e 
levei um susto quando Foucault se ofereceu para me orientar no &ROOqJH�GH�)UDQFH, 
OHPEUDQGR�PH�TXH�HVWDYD�FRQVFLHQWH�GDV�JUDQGHV�GL¿FXOGDGHV�SDUD�PLP�GH�RUGHP�
material e prática naquele momento. Eu teria que voltar para a Europa e naquele 
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momento isso era inviável. Depois discutimos sobre 6XUYHLOOHU�HW�SXQLU, particular-
mente sobre dois subtemas: a questão das “críticas repetitivas à prisão” e sobre uma 
interpretação que a Criminologia Crítica daquela época estava fazendo das “penas 
alternativas”. Esse discurso sobre as penas alternativas estava buscando apoio no 
seu livro e eu estava em franco desacordo com essa conexão. A Criminologia Crítica 
estava preocupada (o que era compreensível) com a “questão do alargamento da 
rede de controle social”. Eu participava desse “debate interno”. Muitos colegas 
FULWLFDYDP�DV�VDQo}HV�DOWHUQDWLYDV�D¿UPDQGR�TXH�HODV�HVWDYDP�VHUYLQGR��VREUHWXGR��
para alargar a rede de controle social (“sociedade de vigilância”). Mas a maneira 
pela qual essa crítica estava sendo feita era ambígua e incompleta, e eu via nisso 
um grande risco. Muita gente que podia estar contra o uso abusivo da prisão estava 
FRPHoDQGR�DJRUD�D�¿FDU��WDPEpP"��³FRQWUD�DV�DOWHUQDWLYDV �́�(VVH�GLVFXUVR�HVWDYD�
sendo mal compreendido. Estava dando a impressão de que, “para sermos críticos”, 
teríamos que ser contra as alternativas porque elas estariam alargando a rede de 
FRQWUROH�VRFLDO��(X�DFKDYD�LVVR�PXLWR�SHULJRVR��9LD�R�ULVFR�GH�QRV�OHYDU�D�¿FDU�FRP�D�
prisão. E também não estava de acordo com o fato de que as observações de Foucault 
em 9LJLDU�H�3XQLU�nos conduziam a essa tomada de posição teórica ou política. 
Para mim, mesmo se as sanções alternativas estivessem de fato aumentando a 
rede de controle, tínhamos que continuar lutando por elas e buscando GHVEORTXHDU�
o que estava impedindo o recuo do uso da prisão. Não podíamos nos posicionar 
contra elas, por mais contraditório que isso parecesse. Eu via o grande risco de 
uma “volta à prisão”. Vários juristas humanistas e progressistas haviam começado 
a se posicionar contra as alternativas com esse argumento. Limitar-me-ei aqui a 
resumir a resposta do Foucault quando eu lhe perguntei: “Professor, suponhamos 
que as sanções alternativas estejam aumentando efetivamente a rede de controle 
social. Eu não consigo ver no seu livro nenhum argumento podendo servir para 
VXVWHQWDU�D�LGHLD�GH�TXH�LVVR�MXVWL¿FD�XPD�FUtWLFD�TXH�QRV�OHYH�D�DEDQGRQDU�HVVDV�
DOWHUQDWLYDV��7HQKR�UHFHLR�GH�TXH�LVVR�QRV�FRQGX]D�GH�YROWD�SDUD�D�SULVmR�D�¿P�
de evitar o alargamento do controle. O senhor acha que devemos lutar contra as 
DOWHUQDWLYDV�SRU�HVVD�UD]mR" �́�$�VXD�UHVSRVWD�IRL�FRQWXQGHQWH��³&ODUR�TXH�QmR��6H�
eu achasse que o alargamento da rede de controle merecesse nos fazer recuar ou 
QRV�OHYDU�D�¿FDU�RQGH�HVWDPRV��HX�WHULD�VXVWHQWDGR�HP�6XUYHLOOHU�HW�SXQLU a ideia 
GH�¿FDU�FRP�RV�VXSOtFLRV��&RPR�HX�GLVVH��RV�VXSOtFLRV�UHFDtDP�VREUH�PXLWR�PHQRV�
gente do que a prisão. O que temos que fazer é sustentar as alternativas e examinar 
R�TXH�HVWi� LPSHGLQGR�GH�DGRWi�ODV�DLQGD�PDLV�� LGHQWL¿FDU�D�UDFLRQDOLGDGH�H�DV�
razões que estão impedindo um maior uso das alternativas. Temos também que 
ver quais são os novos problemas que elas levantam ou suscitam, mas sem cair 
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QD�DUPDGLOKD�GH�UHFXDU�RX�GH�¿FDU�DRQGH�HVWDPRV �́�'HVVH�HQFRQWUR��HX�UHWLUHL�
um SURMHWR�GH�FRQKHFLPHQWR que vai me conduzir à elaboração da teoria sobre a 
Racionalidade Penal Moderna. Só que, nessa época, nada disso foi consciente e 
esse processo não foi plenamente planejado.

Revista Plural $OpP�GH�0LFKHO�)RXFDXOW��XP�RXWUR�DXWRU�TXH�p�PXLWR�LPSRUWDQWH�
SDUD�D�HODERUDomR�GH�VXDV�WHRULDV�QR�FDPSR�GD�&ULPLQRORJLD�p�1LNODV�/XKPDQQ��
2�SURIHVVRU�SRGHULD�GHWDOKDU�D�LPSRUWkQFLD�GR�GLiORJR�FRP�HVVH�DXWRU�HP�VXD�
trajetória intelectual?
Álvaro Pires (VVD�GXSOD�LQÀXrQFLD�VHPSUH�VXUSUHHQGHX�RV�PHXV�FROHJDV�VRFLyOR-
JRV�H�¿OyVRIRV��3DUD�VHU�VLQFHUR��VXUSUHHQGHX�DWp�D�PLP�PHVPR��(OD�IRL�WDUGLD�H�
QmR�SUHYLVWD��VLPSOHVPHQWH�³DFRQWHFHX´��1RV�PHXV�WUDEDOKRV��HOD�Vy�FRPHoD�D�¿-
car um pouco visível nos anos 2000. Essa “mistura” de Foucault com Luhmann 
é tão enigmática quanto seria, nos anos 1970, sair dizendo que eu estava cons-
truindo uma teoria colocando juntos Karl Marx e Talcott Parsons. É curto-circui-
to imediato no cérebro do interlocutor, podendo dar motivos para uma acusação 
de homicídio intencional... Para compreender essa articulação, o meu interlocu-
tor tem, é claro, que começar por se desfazer de alguns pressupostos que eventu-
almente tenha sobre Luhmann. 

Foucault e Luhmann têm várias interfaces teóricas compatíveis. Ambos 
tratam de “sistemas”. Ambos GHVXEVWDQFLDOL]DUDP radicalmente as análises ou 
contribuições que fazem. Ambos se inscrevem nessa geração de intelectuais que 
foi chamada de “anti-humanistas”. Essa categoria inclui teóricos bem diferentes: 
Lévi-Strauss, Althusser, Poulantzas (segunda fase), Foucault, Luhmann, entre 
outros. É melhor até abandonar essa distinção humanista/anti-humanista, uma 
vez que ela cria mais mal-entendidos do que boas descrições.

Claro, há também diferenças enormes. Cada um desenvolve um estilo bem 
diferente de crítica. Mas, no quadro dessa diferença, algo de compartilhado pode 
ser observado: para os dois, a “realidade” compreende não somente o que foi ou 
o que está sendo atualizado, mas igualmente o que é SRVVtYHO (mas não foi sele-
cionado). A realidade compreende então a SRVVLELOLGDGH de ter podido fazer outra 
coisa e também a possibilidade de sair do estado atual fazendo outra coisa que 
poderia ter sido melhor ou que pode vir a ser melhor. É a fonte da crítica construtiva. 
Boaventura de Souza Santos também fez contribuições importantes indicando o 
mesmo ponto. O problema aqui é que o observador tem que conhecer bem a teoria 
GR�/XKPDQQ�H�WDPEpP�¿[DU�D�VXD�DWHQomR�QHVVH�SRQWR��
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Além da diferença que existe no estilo da crítica, o que dá impressão de 
incompatibilidade absoluta entre eles é a grande diferença em seus projetos de 
FRQKHFLPHQWR��)RXFDXOW� LGHQWL¿FD�H�WUDWD�GH�³SUREOHPDV�GH�FRQKHFLPHQWR�H�GH�
poder” (HQMHX[�GH�FRQQDLVVDQFH�HW�GH�SRXYRLU); Luhmann tem o projeto de construir 
uma teoria sociológica descritiva da sociedade moderna e de desenvolver (para 
isso) uma caixa de ferramentas conceituais novas para a Sociologia. A teoria do 
Luhmann não tem explicação embutida, ela não foi feita para fornecer explicações 
antecipadas (como podemos encontrar tanto no funcionalismo de Parsons como 
no marxismo). E as explicações que encontramos em Foucault são HVSHFt¿FDV�DRV�
REMHWRV (como toda explicação deve ser) e não foram elaboradas com o objetivo de 
construir uma teoria. Então, de certa maneira, se alguém tiver o projeto abstrato 
de articular os dois, tudo indica que não vai dar certo... Mas esse nunca foi o meu 
SURMHWR�QHP�R�TXH�HX�¿]��2�PHX�SURMHWR�QmR�p o de fazer uma VtQWHVH�desses autores. 
Para mim também isso ainda é impensável. O que se passou então?

Como pesquisador, eu estava preocupado com um problema específico, 
problema que foi visualizado em boa parte por Foucault nas “críticas repetitivas 
sem sucesso à prisão” e em boa parte no meu trabalho com as comissões de 
reforma do Direito que não conseguiam reformar o Direito para reduzir nem a 
HVFDOD�HOHYDGD�GDV�SHQDV�QHP�R�XVR�GD�SULVmR�GH�PDQHLUD�UHDOPHQWH�VLJQL¿FDWLYD��
Eu não estava buscando colocá-los juntos. Isso aconteceu simplesmente porque 
os dois me forneciam ideias, conceitos, instrumentos e informações maravilhosos 
SDUD�R�PHX�SUREOHPD��6HQGR�SHVTXLVDGRU��H�QmR�PHGLDGRU�GH�FRQÀLWRV�IDPLOLDUHV��
não havia qualquer razão para me privar da contribuição deles. Aliás, a teoria que 
estamos construindo, não foi um “objeto” tratado por nenhum deles. Foucault se 
limitou a elaborar, como me disse, uma “hipótese provocadora” para explicar o 
fracasso (ou “sucesso”) das críticas repetitivas à prisão. E Luhmann não chegou a 
observar o sistema de Direito Criminal como um subsistema do sistema de Direito, 
embora tivesse dito que isso poderia ser feito sob certas condições1. 

Para a surpresa de muitos sociólogos, eu fui buscar o Luhmann por razões 
empíricas. Mas, chegando nele, descobri também razões teóricas: a sua teoria 
oferecia conceitos e estruturas maravilhosas para organizar as minhas próprias 
observações e investigações. Descobri também razões epistemológicas e metodo-
lógicas: a sua teoria adaptava uma teoria geral da observação que me proporcionou 
(claro, graças ao desenvolvimento que eu também dei a ela) um novo método de 

1 )RL�R�PHX�FROHJD�H�DPLJR�5D̆DHOH�'H�*LRUJL�TXH�PH�DMXGRX�D�YHU�LVVR��SDVVDQGR�PH�XPD�HQ-
WUHYLVWD�HP�LWDOLDQR�TXH�HOH�KDYLD�UHDOL]DGR�FRP�R�/XKPDQQ��$V�FRQYHUVDV�FRP�5D̆DHOH�PH�
ajudaram muito. 
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análise qualitativa dos meus dados e um novo enquadramento epistemológico para 
as minhas pesquisas e para a teoria. No plano epistemológico, uma das grandes 
implicações dessa teoria da observação foi o abandono completo e integral da 
distinção realismo/construtivismo. 

O interesse empírico que me conduziu à teoria do Luhmann foi o seguinte. 
Eu estava fazendo há vários anos uma longa pesquisa histórica sobre todas as 
transformações legislativas no Código criminal canadense entre 1892 e 1955. Na 
verdade, uma parte desse projeto ia até 1991: um século de trabalhos legislativos2. 
Visualizamos aqui XP�GDGR�HPStULFR que não conseguíamos explicar da maneira 
pela qual a História e a Sociologia explicavam as transformações legislativas.

Com dois historiadores (André Cellard e Gérald Pelletier) e alguns estudantes 
de mestrado, estávamos fazendo uma pesquisa minuciosa sobre todos os pedidos 
de reforma legislativa que encontramos no fundo de arquivos do Ministério 
da Justiça que já havia sido entregue aos Arquivos Nacionais do Canadá. Isso 
compreendia todo o material disponível entre 1892 e 1955. Tínhamos aqui dois 
grupos de dados: o primeiro deles muito raro (segundo troca de informações com 
outros historiadores na França, na Itália e na Bélgica). Por razões desconhecidas, 
o governo canadense conservou uma quantidade substancial da correspondência 
que lhe havia sido enviada por indivíduos ou por grupos para pedir uma reforma 
em matéria criminal. Alguns desses pedidos eram tão descabidos, que ríamos 
muito com eles. Mas, para nós pesquisadores, isso era de uma riqueza inestimável 
e também um indicador de que estávamos diante de um fundo que não havia sido 
³OLPSR�R¿FLDOPHQWH´�SDUD�HOLPLQDU�DOJXQV�SHGLGRV�FODUDPHQWH�DEVXUGRV��2�VHJXQGR�
grupo de dados é bem conhecido. São os documentos parlamentares (projetos 
de leis, leis, debates parlamentares, documentos de comissão de reforma ou de 
inquérito, etc.), incluindo os memorandos e as cartas internas dos funcionários do 
Ministério da Justiça. Pois bem, sem entrar nos detalhes, constatamos que 93% dos 
SHGLGRV�HQFRQWUDGRV�H�����GDV�PRGL¿FDo}HV�OHJLVODWLYDV�HIHWLYDV�FDPLQKDYDP�QD�
PHVPD�GLUHomR��HOHV�TXHULDP�VHMD�DODUJDU�DV�GH¿QLo}HV�GRV�FULPHV��VHMD�DXPHQWDU�D�
severidade das penas, seja criar um crime novo com uma pena adicional. Os parla-
mentares não tinham experiência adquirida estável e frequente nem de pedidos, 
QHP�GH�LQLFLDWLYDV�SUySULDV�SDUD�UHGX]LU�DV�GH¿QLo}HV�GH�FULPH�RX�SDUD�UHGX]LU�DV�

2 Os primeiros resultados parciais acerca do ponto tratado aqui foram publicados na Espanha, mas 
numa publicação bilíngue espanhol/francês, um livro dirigido pelo historiador espanhol Pedro 
Fraile. Ver Pires, A. P., CellArd, A. e gérAld��3����������³/¶pQLJPH�GHV�GHPDQGHV�GH�PRGL¿FDWLRQV�
législatives au Code criminel canadien”, dans FrAile, P. (ed.), 0RGHODU�SDUD�*REHUQDU���HO�FRQ-
WURO�GH�OD�SREODFLyQ�\�HO�WHUULWRULR�HQ�(XURSD�\�&DQDGi��XQD�SHUFHSWLYD�KLVWyULFD��Barcelona, 
Publicacions Universitat de Barcelona. 
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penas. E esse dado era de uma estabilidade histórica surpreendente. A conjuntura 
econômica, política e ideológica não dava conta dessa constante. Tínhamos perí-
odos históricos de prosperidade e de crise econômica, passávamos por governos 
liberais e conservadores, por período de guerra e de paz, por épocas de moralidade 
vitoriana e de liberalismo moral, etc. Essas variações explicavam bem as variações 
temáticas nas incriminações, nas raras descriminalizações e nos crimes que eram 
selecionados para aumentar as penas, mas não essa constante dominante por ela 
mesma. Por que quase tudo ia para o mais e quase nada para o menos?

Os anos de 1960 e de 1970, como sabemos, vão introduzir momentaneamente 
um aumento de pedidos para menor severidade das penas. Isso é comparativa-
PHQWH�FODUR��(QWUHWDQWR��QmR�¿FRX�HPSLULFDPHQWH�FODUR�TXH��PHVPR�QHVVHV�YLQWH�
anos, os pedidos para reduzir as penas tenham chegado a predominar. O motivo 
GD�GL¿FXOGDGH�DTXL� IRL�R�VHJXLQWH��D�SDUWLU�GRV�DQRV�������KRXYH�XPD�PXOWLSOL-
cação exponencial das fontes de dados e das comunicações. Assumimos que “teria 
predominado” só para favorecer a hipótese contrária. Mas isso, no fundo, não dava 
resposta ao nosso problema e a partir dos anos 1980 tudo voltou “ao normal” ou 
até “ao normal-anormal”, posto que a antiga tendência para pedir mais crimes e 
PDLV�SHQDV��YDL�¿FDU�DLQGD�PDLV�YLJRURVD�HP�YiULRV�SDtVHV��

Quando trabalhamos em História e ou em Sociologia legislativa, estamos 
observando usualmente algo (uma lei, um novo código, uma comissão de reforma, 
etc.) dentro de um período determinado. Partimos então do pressuposto de que a 
conjuntura na qual trabalhamos é capaz de nos fornecer todos os elementos para 
explicar o que estamos observando. Mas, nesse caso, esse pressuposto foi derrubado, 
graças a duas operações inconscientes. A primeira operação foi a de isolar metodo-
logicamente os dados de pedidos de alargamento e de subtração nas incriminações 
e os dados de aumento/redução na severidade das penas para tratá-los “em si 
mesmo”; a segunda operação foi a de ter observado numa mesma pesquisa global 
várias conjunturas históricas. Aí foi possível ver que as conjunturas QmR�H[SOLFDYDP�
tudo. O nosso ponto cego usual é que não vemos os limites das nossas explicações. 
Resultado: atribuímos então um “excesso de coisas” às conjunturas. Ora, esse excesso, 
DJRUD�LGHQWL¿FDGR��H[LJLD�HQWmR�XPD�H[SOLFDomR�GLIHUHQWH��GH�RXWUR�WLSR��)RL�QHVVH�
ponto que fomos buscar a teoria dos sistemas sociais de Luhmann para “dar corpo 
conceitual” à noção de “sistema de ideias” de Foucault e nos permitir construir uma 
explicação adaptada ao nosso problema de investigação. 

Revista Plural $�REWHQomR�GH�XPD�FDGHLUD�GH�SHVTXLVDGRU�QR�&DQDGi��HP�������
H�D�FRQVHTXHQWH�FRQVWLWXLomR�GH�XP�/DERUDWyULR�GH�SHVTXLVD�IRL�RXWUR�PRPHQWR�
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LPSRUWDQWH�GH�VXD�WUDMHWyULD�FRPR�SHVTXLVDGRU��FXMD�REUD�SDVVRX�D�WHU�LQÀXrQFLD�
HP�GLIHUHQWHV�SDtVHV��7DPEpP�SHUPLWLX�D�IRUPDomR�GH�XP�YHUGDGHLUR�FROHWLYR�
GH�SHVTXLVDGRUHV�MRYHQV��WDQWR�GH�PHVWUDGR�TXDQWR�GH�GRXWRUDGR��TXH�H[SORUDP��
D�SDUWLU�GH�GLIHUHQWHV�WHPDV�H�HP�GLYHUVRV�FRQWH[WRV� ORFDLV��VHX�SURJUDPD�GH�
SHVTXLVD��3RGHULD�IDODU�PDLV�FRPR�IRL�HVVD�H[SHULrQFLD�QR�&DQDGi"
Álvaro Pires Escrevi sobre isso num longo posfácio a um livro em minha home-
nagem, preparado por quase todos os meus estudantes de doutorado, por algu-
mas pesquisadoras de pós-doutorado e por colaboradoras3. O termo “cátedra”, 
adotado nesse contexto, cria confusão. O Governo canadense ofereceu às univer-
sidades canadenses, segundo o volume de pesquisa de cada uma delas, um nú-
mero restrito dessas “cátedras de pesquisa”. Elas eram acompanhadas de um or-
çamento anual destinado à implantação e à pesquisa. Cada universidade escolhia 
os seus temas, abria um concurso interno e externo, e apresentava um candidato 
ao governo. A universidade deveria, em contrapartida, reduzir uma parte da car-
ga de cursos e de atividades administrativas do candidato para que ele pudesse 
se concentrar na pesquisa e na supervisão de teses. Uma vez selecionado inter-
namente o pesquisador, o seu dossiê (curriculum vitae e programa de pesquisa a 
longo prazo) é enviado ao Governo que constituiu um comitê acadêmico nacio-
nal e internacional para fazer a avaliação. Nessa última fase do processo de sele-
ção, o candidato e o seu programa chegam sozinhos diante do comitê. Tem mui-
to menos contingência porque não há comparação e menos ainda comparação 
entre coisas incomparáveis (temas, disciplinas etc.). Não é mais uma grande lo-
teria. O comitê só tem que se pronunciar sobre a qualidade desse pesquisador e 
do seu programa. Se o comitê recusar, a universidade recomeça o processo. Isso 
aconteceu, mas a maior seleção está, é claro, na primeira fase, na qual muita coi-
sa é possível e é obrigatório selecionar. A cátedra sênior (professor titular) tem 
uma possibilidade de sete anos de duração, mas pode ser renovada mediante ou-
tra submissão.Para a renovação, a universidade não precisa abrir um concurso 
geral, mas precisa fazer uma avaliação interna do candidato, implicando avalia-
dores externos e internacionais. Com base nessa avaliação, a universidade deci-
de se quer ou não reapresentar o candidato. Se ele é retido, o seu dossiê é enviado 
ao Governo que apresenta de novo o candidato ao seu próprio comitê internacio-
nal. São processos longos, mas é compreensível. Eu recebi dois mandatos de sete 
anos e acabei de receber o meu terceiro (e agora último) termo. 

3 Pires, A. P., “Naissance et développement d’une théorie et ses problèmes de Recherche”, in Richard 
Dubé, Margarida Garcia e Maíra Rocha Machado, /D�UDWLRQDOLWp�SpQDOH�PRGHUQH��5pÀH[LRQV�
WKpRULTXHV�HW�H[SORUDWLRQV�HPSLULTXHV, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2013.
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No primeiro mandato, o candidato que é aprovado pode logo em seguida 
VH� FDQGLGDWDU� WDPEpP�SDUD�XP�¿QDQFLDPHQWR�GH� LQIUDHVWUXWXUD�GH�SHVTXLVDV�
inovadoras oferecido por duas agências governamentais, uma do governo federal 
H�RXWUD�GR�JRYHUQR�HVWDGXDO��2QWDULR���&RPR�HX�¿]�LVVR�H�REWLYH�R�¿QDQFLDPHQWR��
foi possível criar o meu Laboratório de pesquisa associado à Cátedra.

Tudo isso foi inesperado e surpreendente. Nunca me vi como candidato viável. 
Foram os meus colegas que submeteram o meu nome, e até hoje não sei quem, 
embora tenha suspeitas. Em todo caso, isso mudou muita coisa. Pude constituir 
uma equipe de pesquisadores nos moldes dos laboratórios de ciências naturais: 
todo mundo em volta do mesmo programa teórico, mas com diversos subtemas 
e terrenos empíricos complementares. No total, mais de dez teses de doutorado e 
quase trinta de mestrado, sem contar os pós-doutorados e os doutorados sandu-
íches. Nessa última categoria, teve muita gente do Brasil (Pedro Albuquerque, 
Andrea Depieri, Carmen Fullin, Juliana Tonche,Marcelo Campos, Luís Cláudio 
Santos, José Farah Lima). Além disso, como dez dos estudantes de doutorado 
viraram professores, continuamos trabalhando juntos. Muita sorte mesmo, o que 
me faz sentir sempre em dívida com o que consigo fazer...

Revista Plural $QWHV� GH�DGHQWUDUPRV� HP�TXHVW}HV�PDLV� HVSHFt¿FDV� VREUH� R�
VLVWHPD�GH�MXVWLoD�MXYHQLO��TXH�p�R�WHPD�GHVWH�GRVVLr��H�SDUD�SRGHUPRV�HQWHQGHU�
PHOKRU�DV�DSUR[LPDo}HV�H�RV�DIDVWDPHQWRV��WDOYH]�PDLV�DSUR[LPDo}HV�TXH�DIDV-
WDPHQWRV��LQIHOL]PHQWH��HP�UHODomR�DR�VLVWHPD�GH�MXVWLoD�SDUD�DGXOWRV��JRVWDULD�
TXH�R�VHQKRU�GLVFRUUHVVH�VREUH�D�WHRULD�GD�5DFLRQDOLGDGH�3HQDO�0RGHUQD��TXH�
p�XPD�GH�VXDV�SULQFLSDLV�FRQWULEXLo}HV��LQGLVSHQViYHO�SDUD�WRGRV�DTXHOHV�TXH�
VH�LQWHUHVVDP�HP�HQWHQGHU�R�VLVWHPD�GH�SHQVDPHQWR�TXH�VXVWHQWD�QRVVR�GLUHLWR�
FULPLQDO�PRGHUQR��DOpP�GD�GL¿FXOGDGH�TXH�p�SHQVDU�SURPRYHU�PXGDQoDV�PDLV�
SURIXQGDV�QHVVH�VLVWHPD��$VVLP��FRPR�R�VHQKRU�FKHJRX�DWp�HVWD�WHRULD�H�TXDLV�
as suas principais proposições?
Álvaro Pires Nesse posfácio do qual falei, eu arrisquei uma resposta,em parte in-
WHOHFWXDO�H�HP�SDUWH�ELRJUi¿FD��D�HVVD�SHUJXQWD��2� OLYUR�DEUH�FRP�GRLV�DUWLJRV�
dando, respectivamente, uma visão panorâmica dos dois primeiros programas 
da cátedra (Richard Dubé) e uma visão global da teoria (Margarida Garcia). É 
XP�GHVD¿R�UHVXPLU�LVVR��9RX�FRPHoDU�FRP�����XPD�DQHGRWD�TXH�DMXGD�D�GHVPLV-
WL¿FDU�RV�UHODWRV�VREUH�DV�FRQVWUXo}HV�GH�WHRULD�H�����DSUHVHQWR�HP�VHJXLGD�DOJXQV�
aspectos da teoria. Mas, com todas as outras perguntas, não será possível recons-
WUXLU�FODUDPHQWH�FRPR�FKHJXHL�Oi��9RX�¿FDU�GHYHQGR�LVVR�
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1. Para começar, é bom lembrar que nas ciências, as teorias podem emergir 
VHP�VHUHP�SODQL¿FDGDV��2V�SHVTXLVDGRUHV�REVHUYDP�DOJXQV� IHQ{PHQRV��¿[DP�
uma “atenção especial” (E. Husserl) sobre alguns deles, se deixam intrigar e 
vão tentar elucidá-los de alguma maneira. Isso pode ou não funcionar. Isso vai 
acontecer comigo e com os meus estudantes-colaboradores. Isso é tão claro que 
HX�PH�LGHQWL¿TXHL�PXLWR�FRP�XPD�H[SHULrQFLD�HTXLYDOHQWH�H�PXLWR�HQJUDoDGD�GR�
sociólogo norte americano Edwin Sutherland, quando ele começou a construir a 
sua teoria da comunicação-associação diferencial sobre o fenômeno da crimina-
lidade4. Sutherland nos conta que ele havia publicado, em 1934, a segunda edição 
do seu livro 3ULQFtSLRV�GH�&ULPLQRORJLD, no qual a sua teoria não se encontra ainda 
anunciada. No ano seguinte a essa publicação, num desses encontros acadêmicos, 
o seu colega Henry McKay fez referência ao seu livro dizendo que havia achado 
PXLWR�LQWHUHVVDQWH�D�VXD�WHRULD�GR�FRPSRUWDPHQWR�FULPLQRVR��6XWKHUODQG�¿FRX�
surpreso e perguntou discretamente ao seu colega onde ele havia encontrado a “sua” 
WHRULD�QR�OLYUR��0F.D\�UHVSRQGHX�FRP�WRGD�¿UPH]D�TXH�HOD�VH�HQFRQWUDYD�PXLWR�
nas páginas 51-52. Sutherland conta que a primeira coisa que fez chegando em 
casa foi abrir o livro para buscar a sua teoria. Foi nesse momento que ele tomou 
consciência que havia efetivamente escrito o embrião de uma teoria...

No meu caso não foi tão engraçado assim, embora os meus estudantes estejam 
rindo e debochando de mim até hoje. A “teoria” – isto é, a hipótese diretora-

-fundadora da teoria – já estava presente no que eu denominei retroativamente a 
terceira fase de elaboração (ainda inconsciente) da teoria. Já tinha sido até publi-
cada. Entretanto, eu não usava ainda o termo “teoria”. Nas salas de curso e nos 
ZRUNVKRSV do meu Laboratório com os meus pesquisadores, eu falava sempre do 
conceito de “racionalidade penal moderna” que estávamos elaborando e testando 
histórica e empiricamente para descrever um sistema de ideias formado pelas 
teorias convencionais da pena (teorias retributivistas, da dissuasão e da reabili-
tação prisional). Eu fugia do termo “teoria” como o diabo da cruz e nem ousava falar 
de “teoria H[SOLFDWLYD” (por oposição a uma teoria descritiva). Ora, foram os meus 
estudantes que começaram a falar no Laboratório da “teoria da RPM” (Racionali-
dade Penal Moderna). Quando eu escutava ou lia isso, eu lhes passava um sermão: 
³$WHQomR��PLQKD�JHQWH��,VVR�QmR�p�XPD�WHRULD��PDV�XP�VLPSOHV�FRQFHLWR�GHVFULWLYR �́�
Nada mudava. Tanto foi que eu decidi um dia lhes escrever um longo texto interno 

4 Eu escrevi, em colaboração com dois outros colegas belgas, uma primeira releitura dessa teoria 
num livro de história, mas essa parte do livro foi traduzida e publicada em espanhol na Argen-
tina. Ver Pires Alvaro P, deBuyst, C. e digneFFe, F. “Elementos para una relectura de la teoría 
del delito de Edwin Sutherland”, 'HOLWR�\�6RFLHGDG (Buenos Aires), 36, 2014. 
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mostrando a diferença entre teoria e conceito para que não confundissem mais 
DV�ERODV��(VSHUDYD�FRP�LVVR�FRORFDU�SRQWR�¿QDO�QHVVH�GLVFXUVR�GH�³WHRULD �́�3RLV�
bem, esse texto criou uma confusão ainda maior. Alguns começaram a falar de 
conceito enquanto outros continuaram a falar de teoria ou até as duas coisas ao 
PHVPR�WHPSR��VHP�TXH�QDGD�¿FDVVH�PDLV�FODUR��8P�EHOR�GLD��HX�PH�GHL�FRQWD�TXH�
estava construindo efetivamente uma teoria e que, ainda por cima, em uma das 
suas dimensões, ela era uma teoria H[SOLFDWLYD. Então, convoquei às pressas uma 
reunião no Laboratório porque estavam todos redigindo tese e lhes disse: “Acho 
que me enganei. Vocês estavam certos, o que estamos construindo é realmente 
XPD�WHRULD���́ ��,PDJLQHP�D�FDUD�GHOHV�H�HVSHFLDOPHQWH�D�PLQKD��$�SULPHLUD�IUDVH�
do artigo da Margarida Garcia nesse livro em minha homenagem começa com a 
pergunta “A racionalidade penal moderna (RPM) é uma teoria ou um conceito?”. 
Não sei se agora deu para perceber a parte de provocação dirigida a mim embutida 
nessa introdução... 

2. Faço um resumo da teoria. Podemos dizer que a teoria da racionalidade 
penal moderna é uma teoria sociológica sistêmica que GHVFUHYH�a emergência de 
um sistema de ideias formado pelas teorias modernas da pena e que apresenta 
esse sistema de ideias como um “obstáculo epistemológico” (Bachelard) à recons-
trução – ou à uma “evolução de patamar” (Simondon) – do sistema de Direito 
Criminal, tal como ele se diferenciou e se construiu na Europa e nas Américas a 
partir dos séculos XII e XIII. A teoria adaptou a noção de “obstáculo epistemoló-
gico” forjada por Gaston Bachelard (1938)5��ItVLFR�H�¿OyVRIR�IUDQFrV��3RGHPRV�GL]HU�
que estamos, JURVVR�PRGR, diante de um obstáculo epistemológico (ou cognitivo) 
TXDQGR�RV�QRVVRV�KiELWRV�SUR¿VVLRQDLV�RX�DV�LGHLDV�TXH�XP�VLVWHPD�VRFLDO�MXOJD�
(ainda) apropriadas, boas ou interessantes, impedem a adoção, a generalização e 
a estabilização (a longo prazo) de melhores hábitos, ideias, estruturas e práticas 
no próprio sistema social. Notem isso: o observador externo (nesse caso o pesqui-
sador) está observando um sistema que têm a capacidade de se auto-observar e 
de se autodescrever. Ele pode observar então como esse sistema-observado se 
posiciona com relação ao seu agir e às suas ideias. 

Dou um exemplo de “obstáculo epistemológico” derivado e fundado (entre 
outras coisas) pela teoria retributivista da pena: o princípio da proporcionalidade 
entre o mal do crime e o sofrimento da pena, tal como foi e ainda está sendo 
formulado e aplicado. Ele pode ser visto como um obstáculo epistemológico à 
construção de um “Direito Criminal do cidadão”, para empregar a expressão 

5  BAChelArd, G. /D�IRUPDWLRQ�GH�O¶HVSULW�VFLHQWL¿TXH, Paris, Vrin, 1975 (orig. 1938).
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de Alessandro Baratta. Esse princípio de proporcionalidade é frequentemente 
REVHUYDGR�H[FOXVLYDPHQWH�QD�VXD�³IDFH�OLPLWDWLYD´�SRU�MXULVWDV�H�¿OyVRIRV��H�DWp�
mesmo por sociólogos. Ele é visto como um princípio que “limita”certos tipos de 
abusos, e não como sendo também, sobretudo, um produtor de certos tipos de 
abusos (ligados à cultura do encarceramento). Se perguntarmos: “Qual é o limite 
máximo de repressão LQWUtQVHFR no princípio de proporcionalidade?”; a resposta 
será: “Não existe, posto que o limite máximo depende do crime ou da soma dos 
crimes” (penas consecutivas). O limite se “desloca” e é também “cumulativo”, então 
você pode ir subindo: 10, 15, 20 anos... Pena de morte, pena perpétua. O ponto 
cego são os valores YLGD e OLEHUGDGH quando aplicados ao agir do sistema que 
comunica a pena. Se o crime for efetivamente muito grave ou visto como sendo 
muito grave (mesmo se não for), a pena será radical. Mas para o sistema, ela vai 
parecer “justa” e pode aparecer até mesmo como sendo “moderada” em razão do 
que fez o condenado. 

Várias leis de drogas estabeleceram penas máximas de morte, penas perpétuas 
H�SHQDV�PtQLPDV�HOHYDGtVVLPDV�SDUD�R�WUi¿FR�GH�GURJDV��(�LVVR�p�YLVWR�H�GHIHQGLGR�
pelos tribunais e pelos juristas (e não somente por políticos) como sendo “propor-
cional”. Essa é a face do princípio da proporcionalidade que estimula e defende 
a cultura do encarceramento. Em resumo: na justiça de adultos, o princípio de 
proporcionalidade entre crime e pena (ainda) é um dos médiuns mais fundamen-
WDLV�SDUD�VXVWHQWDU�D�LGHLD�GH�XPD�REULJDomR�GH�LQÀLJLU�YROXQWiULD�e diretamente 
um sofrimento (proporcional) ao contraventor. É claro, esse princípio seduz os 
juristas e alguns reformadores porque ele tem também uma função de freio (há 
muita jurisprudência mostrando isso), mas somente nos casos vistos ou SHUFHELGRV 
como sendo pouco graves.

Abro um parêntese para fazer uma alusão rápida ao tema da justiça juvenil. 
Muitos reformadores da justiça juvenil, para resolver problemas observados 
nessa justiça (a internação de jovens de meio social pobre por crimes de bagatela 
ou pouco graves), vão buscar o “remédio” no princípio de proporcionalidade do 
Direito Criminal dos adultos (teoria retributivista) sem examinar os problemas 
que esse critério coloca para o próprio Direito dos adultos. Temos aqui um ponto 
cego com implicações perigosas do ponto de vista de um aumento da severidade 
das penas. Aplicar na justiça de jovens um princípio que produz penas severíssimas 
na justiça de adultos é exatamente o equivalente de não aprender com os erros. 
Esse princípio é um verdadeiro “Cavalo de Tróia”. Essa ilusão vem justamente do 
fato de que se o crime for efetivamente observado como sem gravidade, o princípio 
pode vir a limitar intervenções exageradas. Entretanto, basta o observador achar 
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que o crime é grave por qualquer razão, que a solução internação aparece como 
sendo a medida “adequada”. Veja o caso do chamado “aviãozinho”. No meu tempo, 
isso era bagatela. Quando a gente dizia que um crime era “hediondo”, esse adjetivo 
era exigente. Você precisava quase matar a sua mãe nas vésperas de Natal com 
a intenção de receber mais cedo a sua herança. Hoje, a conduta do “aviãozinho” 
YLURX�FULPH�KHGLRQGR�H�SRGHPRV�GL]HU�LVVR�VHP�D�PHQRU�UHÀH[mR�FUtWLFD�

O Direito Criminal produz ainda, com grande facilidade, esses mecanismos de 
³DOTXLPLD�PRUDO´�GR�TXDO�IDODYD�5REHUW�0HUWRQ��FI��������S��������,VVR�VLJQL¿FD�TXH�
o operador se afasta cada vez mais dos fatos diante dele, e da situação-problema 
concreta, para construir uma gravidade sem relação com os limites da conduta 
�FRPSRUWDPHQWR�H�FRQVFLrQFLD�GR�DJHQWH���6H�DGDSWDUPRV�D�UHÀH[mR�GR�0HUWRQ�DR�
caso do “aviãozinho”, as etapas dessa alquimia no sistema seriam mais ou menos 
as seguintes: (i) ele é um empregado trabalhando para um comerciante e leva 
droga para o ponto de venda (fatos); (ii) ele é responsável pelo SUREOHPD�VRFLDO�
GD�GURJD (com todas as mortes que a droga causa e até incluindo a corrupção 
da polícia); (iii) ele cometeu então um “crime hediondo” (ilusão cognitiva). Ou o 
caminho inverso: um legislador expeditivo escreve, sem poder observar os fatos, 
TXH�WRGR�³WUi¿FR�GH�GURJDV�p�KHGLRQGR �́�HP�VHJXLGD��XP�DXWRPDWLVPR�VH�LQVWDOD��
DOJXQV�SUR¿VVLRQDLV�GR�GLUHLWR�QmR�YmR�PDLV�SUHVWDU�DWHQomR�RX�GDU�LPSRUWkQFLD�
aos fatos, mas exclusivamente à categoria jurídica onde essa situação foi incluída 
arbitrariamente.

A questão da construção social e jurídica da “gravidade” é muito complexa e 
QmR�FRQKHoR�SHVTXLVDV�HPStULFDV��FRP�UHÀH[mR�WHyULFD�DGHTXDGD��VREUH�LVVR��$�
noção de gravidade não visualiza as suas fronteiras nem a sua base de comparação. 
O operador do Direito tem que fazer um grande esforço mental para dizer para si 
mesmo: “as circunstâncias desse crime aqui de URXER�TXDOL¿FDGR�não são, de fato, 
‘graves’ PHVPR�VH�QHVVH�DUWLJR�GR�FyGLJR�¿FD�TXDOL¿FDGR�GH�JUDYH”. Aqui no Brasil, 
a lei de crimes hediondos é um exemplo monumental dessa extravagância punitiva 
das teorias modernas da pena assim como do fracasso não menos monumental 
dos “freios” do princípio da proporcionalidade (pelo menos até agora). Note bem 
que, QHVVH�FDVR�SDUWLFXODU�GRV�FULPHV�KHGLRQGRV, o princípio de proporcionalidade 
WHP�WXGR�QHOH�TXH�p�SUHFLVR�SDUD�LQYDOLGDU�FRPR�LQFRQVWLWXFLRQDO�HVVD�OHL. Só 
precisa que alguém veja isso e consiga fazer ver a outros. E mesmo assim, ainda 
não aconteceu. O sistema de Direito gosta do princípio, mas não atribui a ele a 
função de vigiar as penas legais. 

No caso das drogas, a função marginal de freio do princípio de proporcio-
nalidade já se encontra neutralizada na distinção legal tosca entre consumidor/
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WUD¿FDQWH��2EVHUYH�R�TXH�VH�SDVVD�QD�6RFLRORJLD�GDV�3UR¿VV}HV��$TXL�XWLOL]DPRV�
YiULDV�distinções e não só uma. Distinguimos entre o empresário, o comerciante, 
o diretor, o gerente, os diversos empregados e os clientes. O comprador não se 
confunde com o vendedor, o vendedor da loja não se confunde com o proprietário 
do comércio, etc. Sobretudo, não corremos o risco de confundir o “ER\ do escritório” 
com o patrão da empresa chamando os dois de “comerciante”. Mas o que acontece 
FRP�D�GLVWLQomR�FRQVXPLGRU�WUD¿FDQWH"�2�FRQVXPLGRU�SRGH�GHVDSDUHFHU�H�D�FDWH-
JRULD�³WUD¿FDQWH´�HQJROH�WRGR�R�UHVWDQWH��PLVWXUD�HPSUHJDGLQKR�FRP�HPSUHViULR��
colocando tudo no mesmo saco. Só pode dar desproporcionalidade. Nem policial, 
nem promotor, nem juiz, nem mesmo advogado vão enxergar a diferença entre o 
aviãozinho, o empregado de balcão e o patrão.

Retomo a teoria. A teoria da RPM tem uma dimensão KLVWyULFR�GHVFULWLYD 
que mostra a formação desse sistema de ideias a partir dos séculos XI, XII e XIII 
e também uma dimensão H[SOLFDWLYD� na medida em que ela tenta mostrar como 
esse sistema de ideias “obstrui” a reconstrução do Direito Criminal nas sociedades 
modernas a partir da segunda metade do século XVIII e, sobretudo, depois da 
invenção e implantação do projeto penitenciário durante os séculos XIX e XX.Eu 
WLYH�PXLWD�GL¿FXOGDGH�SDUD�YHU��FRPSUHHQGHU�H�DSUHVHQWDU�HVVD�GLPHQVmR�H[SOL-
cativa da teoria. O meu ponto de partida foi a noção de obstáculo epistemológico 
(Bachelard) e, talvez por causa disso, eu não vi imediatamente que eu estava 
explicando. A pergunta escondia a sua natureza explicativa. Ela era: “3RU�TXH o 
VLVWHPD�GH�'LUHLWR�&ULPLQDO�HQFRQWUD�WDQWD�GL¿FXOGDGH�SDUD�LQRYDU�QR�SODQR�GDV�
VDQo}HV�H�SDUD�VDLU�GD�FXOWXUD�GR�HQFDUFHUDPHQWR" �́�3HQVHL�TXH�Vy�KDYLD�LGHQWL¿-
FDGR�XP�SUREOHPD��D�GL¿FXOGDGH�SDUD�VDLU�GD�FXOWXUD�GR�HQFDUFHUDPHQWR��TXDQGR�
consegui atribuir esse resultado ao nosso uso das teorias da pena. É como se eu 
estivesse dizendo: “Você quer reformar em profundidade o direito de punir e sair 
da cultura do encarceramento? Bem, se você quer realmente isso, então você tem 
que substituir ou UHGH¿QLU o conceito de punição, abandonar as atuais teorias da 
pena (retribuição, dissuasão, reprovação social e reabilitação prisional) e construir 
uma nova teoria da intervenção do direito criminal”. 

&RPR�GLVVH��HX�WLYH�GL¿FXOGDGH�SDUD�YHU�HVVH�HQXQFLDGR�FRPR�VHQGR�R�FRPHoR�
GH�XPD�H[SOLFDomR��'HSRLV��HX�HQWHQGL�D�UD]mR�GHVVD�GL¿FXOGDGH��8VXDOPHQWH��DV�
explicações que construímos são do tipo “positivo”: nós buscamos DTXLOR�TXH�FDXVD�
SRVLWLYDPHQWH alguma coisa. Ora, eu não estava procurando R�TXH�FDXVRX�RV�YiULRV�
projetos de reforma do direito nas décadas de 1960, de 1970 e de 1980, projetos 
que queriam reduzir o uso da prisão; eu estava procurando saber o que levou esses 
projetos a fracassar do ponto de vista dos próprios objetivos de reforma. Em outras 
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palavras: eu queria saber SRU�TXH�QmR�GHX�FHUWR. É como se eu estivesse buscando, 
ao contrário, o que “as reformas não causaram”, o que impediu às comissões de 
reforma de atingir um dos seus objetivos mais almejados. Mas não busquei essa 
obstrução no plano das decisões políticas ou no entorno das comissões. Eu tentei 
descobrir as obstruções no plano do próprio WUDEDOKR�das comissões e no plano da 
cultura jurídica. Mesmo as comissões de reforma mais inovadoras que encontrei 
QmR�FRQVHJXLUDP�OHJLWLPDU�VX¿FLHQWHPHQWH�DV�SURSRVLo}HV�H�QmR�DYDQoDUDP�HP�
vários pontos importantes para reduzir a prisão. Elas pareciam com essa imagem 
GD�VHUSHQWH�TXH�PRUGH�R�VHX�SUySULR�UDER��,VVR�QmR�VLJQL¿FD�TXH�QmR�KRXYH�ERDV�
e até excelentes proposições. Muitas delas foram feitas, mas aí foram bloqueadas 
mais adiante pelas ideias das teorias da pena.

Eu só consegui esclarecer o que eu estava fazendo com as explicações quando 
me deparei com os trabalhos de Gregory Bateson nos anos 2000. Ele me fez ver 
justamente a diferença entre as H[SOLFDo}HV�SRVLWLYDV e as H[SOLFDo}HV�QHJDWLYDV 
(como as minhas). Percebi então que a explicação proposta pela teoria da RPM era 
uma explicação, sim, mas do tipo QHJDWLYR�(por oposição ao tipo positivo).

Como se constroem as explicações negativas? A cibernética de segunda geração 
adota usualmente esse tipo de explicação. Na minha maneira de ver, a grande dife-
rença entre essas explicações é metodológica. Como Bateson esclarece, no caso das 
explicações negativas, o pesquisador parte da hipótese global de que o curso dos 
acontecimentos está submetido a “obstáculos” (“restraints´���R�TXH�VLJQL¿FD�TXH�
as diferentes possibilidades não têm chances iguais de acontecer (entretanto, os 
acontecimentos improváveis conservam a SRVVLELOLGDGH de acontecer). Em seguida, 
o pesquisador supõe que se esses obstáculos fossem descartados ou subtraídos, 

“as vias (SDWKZD\V) da transformação seriam governadas exclusivamente pelo 
princípio da igualdade de chances” (Bateson, 1972, p. 405). Evidentemente, temos 
que adaptar essa hipótese global às Ciências Humanas e aos objetos com o qual 
estamos trabalhando. 

Pelo que vejo, a explicação negativa se aplica também a um número muito 
menor de fenômenos ou de perguntas e, em parte por isso, QmR�p�XP�VXEVWLWXWR�
GD�H[SOLFDomR�SRVLWLYD��6HP�HVVDV�~OWLPDV��¿FDUtDPRV�VHP�SRGHU�H[SOLFDU�PXLWD�
coisa que nos interessa. Dependendo dos objetos, essas explicações podem ser 
articuladas, mas isso aumenta a complexidade na elaboração da teoria. Quando 
a explicação negativa é aplicável a uma indagação de pesquisa, a sua grande força 
é de ordem metodológica e empírica: em questões sociais complexas, ela é mais 
fácil de ser encontrada e validada empiricamente do que as explicações positivas. 
Outro aspecto. A teoria da RPM trata de um problema de longa duração presente 
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HP�YiULDV�FRQMXQWXUDV�GLIHUHQWHV��3DUHFH�PH�TXH�LVVR�GL¿FXOWD�PXLWR�DV�H[SOLFDo}HV�
positivas com base empírica porque os fatores “positivos” usualmente têm menor 
duração e variam mais de uma conjuntura a outra. A explicação negativa não 
foi consciente nem plenamente utilizada na Sociologia da Punição ou do Direito 
Criminal para observar o sistema criminal no seu conjunto. Se você pergunta “como 
é que esse fenômeno emergiu?”, a explicação negativa não se aplica. Entretanto, 
se o pesquisador pergunta, “como é que essa prática institucionalizada ainda não 
desapareceu ou ainda não se transformou em algo bem diferente?”, a explicação 
negativa é bastante promissora. Um exemplo com o qual trabalhei: a explicação 
negativa não pode explicar porque a pena de morte foi substituída pela pena 
perpétua ou por penas muito longas de prisão (caso do Canadá). Ela não se aplica 
aqui porque a racionalidade que funda a pena de morte é a mesma que funda a 
pena perpétua. As PHVPDV�LGHLDV�VREUH�D�SHQD apoiaram essas duas práticas. Mas 
se você perguntar: “Porque substituímos uma pena que mata organicamente por 
outra que ‘mata’ socialmente?”6. Aí a explicação negativa vai dar um excelente 
resultado. Tudo depende do tipo de problema que buscamos elucidar.

No meu caso, a explicação QHJDWLYD é aquela que UHYHOD as ideias do sistema 
de Direito Criminal que tornam altamente improvável a produção, a recepção e a 
estabilização de QRYDV�estruturas e processos nesse sistema. “Novas” no sentido 
de LQRYDGRUDV e não de simples QRYLGDGH (Edgar Morin). Por favor, não compre-
endam o que estou dizendo à luz das velhas distinções entre UHIRUPD�UHYROXomR 
ou entre WUDQVIRUPDo}HV�GR�GHQWUR�GR�VLVWHPD. Isso exigiria maiores desenvol-
vimentos. No caso do meu objeto, a teoria da RPM vai sustentar não somente que 
é necessário sair do sistema de ideias formado pelas teorias modernas da pena 
como também que é necessário substituir esse sistema de ideias SRU�XPD�QRYD�
WHRULD�GD�LQWHUYHQomR�GR�VLVWHPD�GH�'LUHLWR�&ULPLQDO (ou outro sistema de ideias).

No quadro conceitual da teoria dos sistemas, as teorias da pena seriam 
FKDPDGDV�GH� ³WHRULDV�GD� UHÀH[mR´� �/XKPDQQ���1D�6RFLRORJLD�GH�'XUNKHLP��R�
conceito mais próximo desse seria o de “teorias práticas”7. A função de uma nova 
teoria da intervenção, se ela vier a existir e a ser adotada um dia, seria justamente a 
de criar novos “SDWKZD\V” e GHVREVWUXLU (criar “restraints” de outro tipo) uma volta 

6 Só para lembrar, Foucault chamou nossa atenção para esse tipo de problema, o que prova que 
ele estava realmente preocupado com os “sistemas de pensamento” ou com as “racionalidades”. 
Veja, FouCAult, M. “Contre les peines de substitution » (1981), in FouCAult M. « 'LWV�HW�pFULWV�ª, 
vol. IV, pp. 205-207, Paris, Gallimard, 1994.

7 Para uma excelente apresentação dessas teorias em Durkheim, recomendo a leitura do artigo: 
Cornu, R. “'XUNKHLP��OD�VRFLRORJLH��OD�SROLWLTXH�HW�O¶DFWLRQ”. /D�SHQVpH, vol. 154, 1970, pp. 97-
109. Eu tratei dessa questão na minha tese de mestrado em 1977 (8QLYHUVLWp�GH�0RQWUpDO).
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ao sistema de ideias da racionalidade penal moderna. As noções de “SDWKZD\V” e de 
“obstáculos” (“restraints”), no sentido das explicações negativas, podem ser vistas 
como “positivas” ou como “negativas”, posto que os “SDWZD\V” e os “restraints” 
podem ser avaliados como “bons” ou “prejudiciais” em uma segunda etapa. Já a 
noção de “REVWiFXOR�HSLVWHPROyJLFR” de Bachelard que eu também adotei implica 
necessariamente uma avaliação já feita pelo observador indicando que esse tipo 
GH�REVWiFXOR�p�QHFHVVDULDPHQWH�SUHMXGLFLDO a algo (que deve ser precisamente 
determinado).

Em resumo: o sistema de direito criminal tem que aprender D�D¿UPDU�R�
valor de uma norma de comportamento VHP�TXH�D�FRPXQLFDomR�GD�VXD�QRUPD�
GH� VDQomR�YHQKD�D�FRPSURPHWHU� UDGLFDOPHQWH�RV� VHXV� ³YDORUHV�SRVLWLYRV´�RX�
³JDUDQWLVWDV´ (Garcia)�H�RV�GLUHLWRV�IXQGDPHQWDLV�GRV�LQGLYtGXRV. Uma pena que 
“defende” o valor da YLGD comprometendo a vida social concreta do indivíduo que 
violou a regra não responde a essa condição. Mas para aprender isso, o sistema 
de direito criminal tem que aprender a desaprender as premissas pré-decisionais 
das teorias modernas da pena. Essa é a mensagem sintética da teoria da RPM.  

Revista Plural $OJXPDV�LGHLDV�SUHVHQWHV�QD�530��WDLV�FRPR�HVVH�LPDJLQiULR�GH�
TXH�p�SUHFLVR�H[FOXLU��SULVmR��SDUD�LQFOXLU��RX�GH�TXH�p�SUHFLVR�DSOLFDU�XP�PDO�
SDUD�VH�REWHU�XP�EHP��QRYDPHQWH�D�SULVmR���QRV�VRDP�PDLV�FRPR�LUUDFLRQDOL-
dades, não?
Álvaro Pires Esta ideia de “excluir para incluir” pertence, sim, ao sistema de 
ideias da RPM, mas foi sustentada exclusivamente pela teoria da UHDELOLWDomR�
prisional a partir do início do século XIX. As outras teorias da pena são radical-
mente indiferentes ao condenado e a todas as “externalidades negativas” (Teub-
ner) do sistema de Direito Criminal. Superlotação prisional? Situação desuma-
na nas prisões? Laços ou vínculos sociais dos condenados com a família e os seus 
próximos? As teorias retributivistas, da dissuasão e da reprovação social diriam: 

“Lamento sinceramente isso tudo, mas não posso fazer nada”. O Direito vai ado-
tar o que o meu amigo e antigo professor Heleno Fragoso (com Yolanda Catão e 
Elisabeth Sussekind) chamaram a política do “KDQGV�R̆” (retiro as minhas mãos 
desses problemas). Essas externalidades negativas do sistema passam então a 
serem observadas tranquilamente como puras questões de política ou de direi-
to administrativo...

Agora, a distinção racional/irracional é frequentemente empregada para se 
referir àquilo com o qual não estamos de acordo e que nos parece ao mesmo 
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tempo DEVXUGR ou “ilógico”. Eu faço um uso mais restrito do termo “irracional”. 
e�GLItFLO�GL]HU�TXH�XPD�SUiWLFD�SUR¿VVLRQDO�VXVWHQWDGD�SRU�WHRULDV�¿ORVy¿FDV�GD�
pena que foram promovidas por toda uma elite de intelectuais ocidentais e que 
se ensina nas faculdades de direito e nos manuais de doutrina sejam irracionais. 
Temos aqui toda uma elite de excelentes intelectuais: Santo Anselmo (primeira 
teoria retributivista nas comunicações religiosas), Tomás de Aquino, Bentham, 
.DQW��+HJHO�H�XP�Q~PHUR�LQ¿QLWR�GH�JUDQGHV�MXULVWDV��(QWmR��FRPR�FKDPDU�LVVR�
de “irracional” se racionalidade não falta?

Há mesmo uma prática sentencial na justiça criminal contemporânea que tem 
WRGD�D�DSDUrQFLD�GH�XPD�PRQVWUXRVD�³LUUDFLRQDOLGDGH �́�0DV�QHP�LVVR�HX�TXDOL¿FR�
de irracional. Dou um exemplo recente e impressionante dos Estados Unidos, 
mas em seguida vou lembrar que fazemos a mesma coisa. Em 2013, um tribunal 
DPHULFDQR�GHX�D�-DPHV�+RPHV��TXH�¿FRX�FRQKHFLGR�FRPR�R�DVVDVVLQR�GR�FLQHPD�
de Aurora, uma sentença de ���SHQDV�SHUSpWXDV�FRQVHFXWLYDV, com a indicação 
adicional de que ele não podia pedir a liberação condicional. E o juiz ainda achou 
necessário acrescentar ��PLO�H�����DQRV�GH�SULVmR�SRU�RXWUDV�FRQGHQDo}HV��2UD��
nem por obra e graça do Espírito Santo essa sentença pode ser cumprida. Lembro 
que estamos no século XXI. Os humoristas não fazem caricaturas porque essa 
sentença absurda se inscreve no contexto de um drama humano. No Brasil, damos 
penas funcionalmente equivalentes de 92 anos e cinco meses, de 278 anos, e muito 
mais ainda. Pergunto: ganhamos alguma coisa chamando essas sentenças de irra-
cionais? Acho que, ao contrário, perdemos muito com isso. Essa prática sentencial 
é, sem dúvida, DEVXUGD, pelo menos por ser contrária a todas as leis da biologia. 
Mas o paradoxo é que ela é simultaneamente racional. Para os pesquisadores em 
Ciências Sociais é importante perceber que a razão não nos protege do absurdo. 
Ao contrário, pode nos levar diretamente para ele.

Esse acúmulo absurdo de penas e de anos presente nessas sentenças mergulha 
as suas raízes na nossa cultura religiosa e jurídica. Cada pecado tem que ser 
QRPHDGR��e tem que receber em seguida o seu FDVWLJR�HVSHFt¿FR, senão o pecado 
¿FD�³LPSXQH´�H�LVVR�FULD�GHVRUGHP�QR�PXQGR��(P�'LUHLWR�&ULPLQDO��D�JHQWH�GL]�DWp�
abertamente que queremos punir os “crimes”. Esses crimes são “artigos do código” 
H�SDUD�FDGD�FULPH�¿JXUD�XPD�SHQD��4XDO�p�R�QRVVR�SRQWR�FHJR"�3HUGHPRV�GH�YLVWD�

8 Sobre essa “necessidade” de nomear os pecados um por um, convido os senhores e as senhoras a 
lerem o segundo capítulo do livro Pecar e Perdoar desse historiador da UNICAMP, o professor 
Leandro Karnal. O título desse capítulo é bem sugestivo: “As formas da infração e os códigos”. É 
SRU�LVVR�TXH�FULDPRV�R�FULPH�GH�³IHPLQLFtGLR �́�2�FULPH�GH�³KRPLFtGLR´�QmR�p�VX¿FLHQWH��HOH�SXQH�
mais ou menos do mesmo jeito, mas não nomeia com precisão o “pecado”. Temos a ilusão de que 
estamos criando um “novo crime”, mas o que estamos fazendo é condensar uma redundância. 
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que todos esses artigos convergem sobre um mesmo ser humano. A linguagem nos 
engana. Dizemos que não queremos punir a pessoa, mas só os seus atos. Eviden-
temente, é impossível punir atos, eles estão no passado e não podem ser enviados 
para a guilhotina. Só pessoas podem ser punidas. Na época em que eu estava 
trabalhando para essa comissão de reforma presidida pelo juiz Archambault (anos 
1984-1987), li um artigo de um jurista canadense, J. W. Mohr, que funcionou como 
um sinal de alarme para mim. No meio do seu trabalho sobre as sentenças, ele 
escreve: “7KHUH�LV�D�IXUWKHU�GLOHPD��DFWV�FDQ�QRW�EH�SXQLVKHG��RQO\�SHUVRQV��:H�
GR�QRW�VHQWHQFH�DFWV��RQO\�SHUVRQV�±�FRQVHTXHQFHV�IDOO�RQ�WKH�SHUVRQ�DQG�DUH��LQ�
WKH�PDLQ��QRW�GLUHFWHG�WR�WKH�DFW” (“Existe ainda um outro dilema: atos não podem 
ser punidos, somente pessoas podem. Nós não sentenciamos atos, mas somente 
pessoas – as consequências recaem sobre a pessoa e não são, principalmente, 
direcionadas ao ato”). Ele tem inteiramente razão. Então, descobrir isso, sair 
dessa ilusão para onde a razão nos leva, isso sim ajuda. Agora, se chamamos isso 
simplesmente de irracional, não descobrimos bem porque chegamos aí e, sobretudo, 
porque ainda não saímos disso. Não conseguimos “desaprender”.

Insisto nesse ponto: para nós pesquisadores, no campo das Ciências Sociais, 
não é bom chamarmos esses problemas de práticas irracionais. A razão me parece 
VHU�HVVD��TXDQGR�ID]HPRV�LVVR��FRORFDPRV�XP�SRQWR�¿QDO�QRV�QRVVRV�HVIRUoRV�SDUD�
compreender o que se passa. Enquanto sociólogo, eu não posso mudar esse estado 
de coisas, mas posso ajudar aqueles que podem mudar as coisas nas suas práticas 
SUR¿VVLRQDLV�D�YHU�DV�FRLVDV�H�FRPSUHHQGH�ODV�PHOKRU��e�WXGR�TXH�SRGHPRV�WHQWDU�
fazer. Por isso, acho que o pesquisador ganha em se livrar dessa distinção racional/
irracional. Vale mais a pena adotar essa postura do Foucault e se perguntar: qual 
é a racionalidade que está por trás dessa prática? Quais são as razões que fundam 
e dão sentido a essa prática? De onde é que elas vêm? O que estamos dizendo 
e fazendo para não ver o que estamos dizendo e fazendo? Diante desse tipo de 
problema, não é produtivo só se desinteressar e sair fora. Não basta fazer o que 
Kant chamou de “negação passiva” (a inércia, a indiferença, etc.). A negação tem 
que ser ativa, é preciso desfazer o Qy�JyUGLR.

Para concluir, gostaria de relembrar o diagnóstico sobre a nossa cultura que 
foi colocado em 1944, no período da guerra, por Max Horkheimer e por Theodor 
Adorno na introdução do livro deles, 'LDOHFWLF�RI�(QOLJKWHQPHQW. Referindo-se 
ao século das luzes, eles escreveram: “Nós estamos inteiramente convencidos – e 
nisso reside nossa petitio principia – que a liberdade social é inseparável do pensa-
mento do século das luzes”. Mas eles acrescentam em seguida: “Apesar disso, nós 
acreditamos também que acabamos de reconhecer de maneira igualmente clara 
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>OHPEUH�VH�GR�QD]LVPR�@�TXH�QR�FRUDomR�PHVPR�GHVVD�PDQHLUD�>QREUH@�GH�SHQVDU��H�
não menos nas formas históricas atuais – as instituições sociais – com as quais essa 
maneira de pensar se encontra acoplada, já se encontra os germes desse reverso 
universal que é visível hoje”. Na minha compreensão, esse diagnóstico pode ser 
resumido assim: o problema que observamos hoje nas nossas instituições tem que 
ser buscado nas ideias mesmas que nos parecem boas e (ainda) legítimas e que 
estão implantadas nas nossas instituições. Talvez seja uma leitura bachalardiana 
ou foucaultiana, mas isso eu não posso tirar a limpo. Não posso me observar de 
fora de mim mesmo.

Revista Plural $LQGD�TXH�RV�GRLV� VLVWHPDV�GH� MXVWLoD� �MXYHQLO� H�SDUD�DGXOWRV��
VHMDP�GLIHUHQWHV�VRE�GLYHUVRV�DVSHFWRV��DOpP�GR�IDWR�GH�TXH�QmR�VmR�DSOLFDGDV�DV�
WHRULDV�FRQYHQFLRQDLV�GD�SHQD�QD�MXVWLoD�YROWDGD�SDUD�FULDQoDV�H�DGROHVFHQWHV��D�
IRUPDomR�H�D�VRFLDOL]DomR�GRV�MXt]HV�TXH�YmR�SDUD�RV�GLYHUVRV�UDPRV�GD�MXVWLoD�
VmR�D�PHVPD��&RPR�HQIUHQWDU�PDLV�HVVD�GL¿FXOGDGH"
Álvaro Pires Vocês têm toda razão, temos aqui um enorme problema e o que vou 
GL]HU�FRQ¿UPD�R�TXH�YRFrV�DVVLQDODUDP��$V�WHRULDV�FRQYHQFLRQDLV�GD�SHQD�QmR�IR-
ram usadas como premissas para criar a OHJLVODomR de 1990. Entretanto, hoje eu 
estou tomando consciência de que essas teorias ainda estão em operação nos tri-
bunais em matéria juvenil. Um dos estudantes-pesquisadores atualmente no La-
boratório, Carlos Frederico Braga da Silva, está terminando uma tese de douto-
rado empírica sobre as decisões do tribunal de apelo de Minas Gerais em matéria 
criminal juvenil entre 2010 e 2016. Essa tese está sob a minha direção e a do pro-
fessor Claudio Beato, do Departamento de Sociologia da UFMG (regime de co-
tutela). Carlos também é juiz com mais de 15 anos de experiência. Ele trabalhou 
na justiça criminal de adultos antes de ir para a justiça juvenil. Ele está buscan-
GR�LGHQWL¿FDU�RV�VLVWHPDV�GH�LGHLDV��DV�³UDFLRQDOLGDGHV´��TXH�HVWmR�HP�RSHUDomR�
nesse tribunal e queremos ver se é possível determinar a presença predominan-
te de um deles. Por enquanto, há três sistemas de ideias em pauta: o antigo sis-
tema da doutrina da situação irregular, o da racionalidade penal moderna (pre-
dominante na justiça de adultos) e o novo sistema da “proteção integral” (a lei de 
1990). Para minha surpresa, os dados preliminares estão sugerindo uma prepon-
derância marcada do sistema de ideias da justiça de adultos. O retributivismo e o 
princípio de proporcionalidade parecem estar contribuindo aqui para aumentar 
o uso da internação. Claro, vamos ver o que ele vai poder concluir e vamos pre-
cisar de outras pesquisas (na primeira instância e em outros estados). Mas esses 
GDGRV�VmR�VX¿FLHQWHV�SDUD�LQGLFDU�TXH�D�KLSyWHVH�GH�YRFrV�HVWHMD�FRUUHWD��HVWDPRV�
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diante de um problema de formação e de autossocialização. Claro, está embuti-
do aqui um problema organizacional. Sem juízes especializados capazes de de-
VHQYROYHU�XPD�³FXOWXUD�LQWHUQD�SUySULD´��¿FD�GLItFLO� LPSODQWDU�XPD�QRYD�¿ORVR-
¿D�TXDQGR�HOH�FRQWLQXD�WUDEDOKDQGR�VLPXOWDQHDPHQWH�H�PDLV�DLQGD�FRP�D�DQWLJD��
Mas também não podemos excluir outras hipóteses conjecturais, como a do sim-
SOHV�GHVDFRUGR��HOHV�SRGHP�QmR�HVWDU�GH�DFRUGR�FRP�D�¿ORVR¿D�GD�OHL�SRU�DOJXPD�
razão. Lembro que os promotores também estão autossocializados no sistema de 
ideias da racionalidade penal moderna e que eles vão apelar quando não o fariam 
VH�HVWLYHVVHP�DSOLFDQGR�D�QRYD�¿ORVR¿D�GD�SURWHomR�LQWHJUDO�

No meu tempo de faculdade, não havia nenhum curso de justiça juvenil. Era 
XP�WHPD�H�XPD�SUiWLFD�SUR¿VVLRQDO�FRPSOHWDPHQWH�GHVYDORUL]DGD��1mR�SDUHFH�WHU�
PXGDGR�PXLWD�FRLVD��1mR�VHL�GL]HU�VH�DV�DVVRFLDo}HV�SUR¿VVLRQDLV�GRV�SURPRWRUHV�
e dos juízes oferecem alguma formação. 

Revista Plural 2�GHEDWH� FRQWHPSRUkQHR�DFHUFD�GDV� WUDQVIRUPDo}HV� UHFHQWHV�
QR�VLVWHPD�GH� MXVWLoD� MXYHQLO� WHP�GHVWDFDGR�DSUR[LPDo}HV�GHVVH�VLVWHPD�FRP�
D� MXVWLoD�FULPLQDO�SDUD�DGXOWRV��1HVVH� VHQWLGR��TXHVW}HV� FRPR�D�UHVSRQVDELOL-
]DomR� LQGLYLGXDO�GH�DGROHVFHQWHV�DXWRUHV�GH�DWR� LQIUDFLRQDO� H�D�SUHRFXSDomR�
FRP�D�SURWHomR�GD�VRFLHGDGH�WrP�JDQKDGR�GHVWDTXH��LQGLFDQGR�XPD�WHQGrQFLD�
PDLV�SXQLWLYD��1R�%UDVLO��R�GHEDWH�VREUH�D�UHGXomR�GD�PDLRULGDGH�SHQDO�JDQKRX�
IRUoD�HP������FRP�D�DSURYDomR��SHOD�&kPDUD�GRV�'HSXWDGRV��GD�3(&�����������
TXH�SURS}H�UHGX]LU�D�LGDGH�GH�LPSXWDELOLGDGH�SHQDO�SDUD����DQRV��LQGLFDQGR�D�
SUHVHQoD�GHVVD�OyJLFD�SXQLWLYD�QR�FHQiULR�QDFLRQDO��(P�VHX�DUWLJR�³5HVSRQVDEL-
OL]DU�RX�SXQLU"�$�MXVWLoD�MXYHQLO�HP�SHULJR �́�R�VHQKRU�DSUHVHQWD�XP�GLDJQyVWLFR�
VHPHOKDQWH��DUJXPHQWDQGR�TXH�D�MXVWLoD�MXYHQLO�HVWDULD�VHQGR�FRORQL]DGD�SHOR�
VLVWHPD�GH�SHQVDPHQWR�GRPLQDQWH�QD�MXVWLoD�FULPLQDO��(P�VXD�RSLQLmR��TXDLV�
IDWRUHV�FRQWULEXtUDP�SDUD�D�IRUPDomR�GHVVH�FHQiULR�LQWHUQDFLRQDO"
Álvaro Pires Como sabemos, graças a vários trabalhos de sociólogos e juristas, 
ocorreu uma enorme “virada punitiva” (“SXQLWLYHWXUQ”) a partir dos anos 1980 
e 1990. O que não vimos tão bem é que desde os anos 1970 começamos (e estou 
PH�LQFOXLQGR�QLVVR��XPD�FUtWLFD�j�¿QDOLGDGH�GH�UHDELOLWDomR�QD�GHWHUPLQDomR�GD�
SHQD��H�LVVR�SRU�GLIHUHQWHV�YLDV�RX�³SRUWDV�GH�HQWUDGD´��&KHJDPRV�DWp�D�LGHQWL¿-
FDU�LQWHJUDOPHQWH�D�¿QDOLGDGH�GH�UHDELOLWDomR�FRP�D�¿ORVR¿D�GHWHUPLQLVWD�H�³Pp-
dica” da escola positiva italiana, o que foi um erro grave de observação, inclusi-
ve histórica. Ora, desde os anos 1960, estava emergindo uma nova orientação e 
XPD�QRYD�¿ORVR¿D�DVVRFLDGD�j�¿QDOLGDGH�GH�UHDELOLWDomR�TXH�HVWDYD�EHP�FRQV-
ciente dos problemas da internação involuntária, dos problemas na prisão e das 
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implicações da prisão sobre a trajetória de vida dos indivíduos. A Criminologia 
crítica dos anos 1970 não viu isso ou só muito marginalmente. Estávamos criti-
FDQGR�XPD�³¿QDOLGDGH�GH�UHDELOLWDomR´�WDO�FRPR�FRQFHELGD�QR�¿QDO�GR�VpFXOR�;,;��
Essa crítica meio cega e meio atrasada me parece ter tido um gigantesco efeito 
perverso: ela favoreceu ou reforçou um retorno forte do retributivismo que esta-
va também reagindo por conta própria ao modelo médico da teoria da reabilita-
ção para os adultos.

Veja agora o que aconteceu com a teoria da dissuasão nas décadas de 1960-70 
e, em seguida, a partir de 1980-90. Nas décadas 1960-70 houve uma passageira 
GHVFUHQoD�QR�TXH�WRFD�j�WHRULD�GD�GLVVXDVmR��&KHJDPRV�TXDVH�D�¿FDU�FRQYHQFLGRV�
de que a maneira pela qual estávamos utilizando essa teoria para fazer leis e dar 
sentenças estava errada. Foi, aliás, nesse contexto que começamos a nos atrelar 
à teoria da “denunciação” (literatura inglesa) ou da “reprovação social” ou da 

“prevenção geral positiva”. Essa teoria não existia antes como teoria independente. 
No laboratório da Cátedra, Sébastien Lachambre (2011) vai realizar uma tese de 
doutorado sobre o nascimento e a institucionalização dessa teoria. Na verdade, 
Lachambre mostra que todos os elementos dessa teoria já se encontram enunciados 
nos escritos do jurista e juiz inglês James Fritzjames Stephen entre 1850 e 1875. 
Mas Stephen apresentou esses elementos sem explicitá-los como formando outra 
teoria da pena e sem dar nome à teoria. Resultado: as ideias circularam, mas não 
como teoria. Alguns desses enunciados eram “nômades” e acompanharam no 
passado tanto a teoria da retribuição como da dissuasão e podemos encontrá-los 
até para sustentar a prática dos tribunais de inquisição. Veja o que o historiador 
francês Nathan Wachtel (/D�ORJLTXH�GHV�E�FKHUV, 2009) nos conta sobre a inqui-
sição luso-portuguesa que funcionou no Brasil até a segunda metade do século 
das luzes (as “luzes” produzem também uma zona de escuridão). O “crime” aqui 
é a heresia judaïsante: 

“A repressão da heresia judaïsante foi com efeito estimada necessária para manter 
a pureza da fé tanto nos novos-cristãos quanto nos velhos-cristãos. Como chegar 
D�HVVH�UHVXOWDGR"�3DUD�RV�LQTXLVLGRUHV��R�PHLR�PDLV�VLPSOHV��PDLV�H¿FD]�H�PDLV�
racional era o de fazer reinar o terror” (wAChtel, 2009, p. 13).

É esse o fundo da teoria da prevenção geral positiva. Por que é que viemos a 
FKDPDU�HVVH�PRQVWULQKR�GH�³SRVLWLYR´"�-XVWDPHQWH�SRU�FDXVD�GHVVD�³¿QDOLGDGH´�
aqui: “A repressão [severa]... é estimada necessária para manter a pureza da fé 
tanto nos novos-cristãos quanto nos velhos-cristãos”. Note: esse argumento não 
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está dizendo que a repressão vai dissuadir, mas está dizendo que a repressão é 
necessária “SDUD�PDQWHU�RV�YDORUHV�DWp�PHVPR�QRV�FULVWmRV�TXH�Mi�HVWmR�Ki�PXLWR�
WHPSR�DQFRUDGRV�QRV�YDORUHV�FULVWmRV”. O argumento busca nos convencer do 
seguinte: sem repressão enérgica, vocês todos vão perder os seus bons valores. Ela 
não é “positiva” porque não reprime com severidade; ela se julga “positiva” porque 
ela acha que mesmo que a sua repressão severa não sirva para dissuadir, ela vai 
VHUYLU�SDUD�VDOYDU�RV�QRVVRV�YDORUHV��$t�D�JHQWH�¿FD�RX�IHOL]�RX�SHOR�PHQRV�UHVLJ-
nado com a repressão. Essa teoria funciona muito bem para convencer sistemas 
psíquicos, até mesmo os sistemas psíquicos que não desenvolveram predisposição 
SDUD�D�UHSUHVVmR��H�HOD�WHP�D�JUDQGH�YDQWDJHP�GH�QmR�VHU�IDOVL¿FiYHO�HPSLULFDPHQWH�
pelas pesquisas. Como é que você vai mostrar que o argumento é falso? Certo, há 
argumentos fortíssimos contra, mas você tem que desenterrar e aplicar muito 
FRQKHFLPHQWR�TXH�D�PDLRU�SDUWH�GDV�SHVVRDV��LQFOXLQGR�RV�¿OyVRIRV�H�RV�MXULVWDV��
não conhece ou não utiliza nesse caso.

Esse argumento de vocação explicitamente repressiva só tinha o estatuto 
teórico de um “argumento suplementar” apresentado seja pelos promotores das 
teorias retributivistas seja pelos promotores da teoria da dissuasão. Para dar um 
H[HPSOR�VLJQL¿FDWLYR��TXDQGR�-RKDQQHV�$QGHQDHV�HVFUHYHX�VREUH�D�dissuasão nos 
anos 1970, ele falava ainda de um dos efeitos da punição (“WKH�JHQHUDO�SUHYHQWLYH�
H̆HFWV� RI�SXQLVKPHQW”). Em resumo: a teoria da prevenção geral positiva se 
encontrava embutida (e escondida enquanto teoria independente) na retribuição 
e na dissuasão. Particularmente na década de 1970, esse argumento se junta aos 
outros enunciados de Stephen e de outros intelectuais (utilizaram até o coitado do 
Durkheim para isso) e toma a forma de uma “nova” teoria independente da pena. 
Essa teoria vai se auto-apresentar a partir dos anos 1970 como uma VXEVWLWXWD 
da teoria da dissuasão. Nesse momento, a sua narrativa vai ser a seguinte: “Olha 
gente, talvez a pena severa não sirva muito mesmo para dissuadir os criminosos 
SRWHQFLDLV��0DV��SRU�IDYRU��QmR�¿TXHP�GHVHVSHUDGRV��(VVD�SHQD�p�DR�PHQRV�~WLO�
para outra coisa. Sem ela, vocês vão esquecer os valores que adquiriram com tanto 
esforço. Então, a pena severa tem uma utilidade SRVLWLYD: ele serve para confortar 
D�FRQVFLrQFLD�GH�YRFrV��WRGR�PXQGR�¿FD�IHOL]�RX�DOLYLDGR�YHQGR�R�SHFDGRU�GHVDSD-
recer) e serve para assegurar os vossos valores, mesmo se vocês achem que nunca 
vão perdê-los”. Na Inglaterra, ela vai ser usada para conservar a pena de morte na 
comissão inglesa dos anos 1950 porque os comissários estavam já convencidos 
que a pena de morte não dissuadia mais do que a pena perpétua. Salvar os valores 
era diferente.
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Mas a partir dos anos 1980 e 1990, a teoria da dissuasão se curou da sua gripe 
e voltou ao primeiro plano. Para complicar ainda mais esse quadro, os movimentos 
de defesa dos direitos humanos começaram a promover a teoria da retribuição e da 
dissuasão nos anos 1980 e 1990, querendo lutar contra a “impunidade” no terreno 
GRV�³GLUHLWRV�KXPDQRV �́�&DPLOR�8PDxD�HVWi�H[DPLQDGR�HVVD�TXHVWmR�HVSHFt¿FD�QD�
sua tese de doutorado no Laboratório em codireção com o meu colega, o professor 
Joxerramon Bengoetxea, da Universidade do país Basco, na Espanha (regime de 
FRWXWHOD���$V�FDUWDV�¿FDP�PDLV�HPEDUDOKDGDV��FRPR�QD�pSRFD�GD�,QTXLVLomR��(�
tudo isso vai contribuir para “soterrar” ainda mais a teoria da reabilitação. E no 
mesmo momento que começa a surgir uma QRYD�WHRULD�GD�UHDELOLWDomR muito mais 
VR¿VWLFDGD�H�LQWHUHVVDQWH�H�WDPEpP�R�PRYLPHQWR�GH�MXVWLoD�UHVWDXUDWLYD��3RGHPRV�
agora ver que as teorias “se ajudam” e até “se socorrem” entre elas em conjunturas 
GH�GL¿FXOGDGH�SDUD�QmR�QRV�GHL[DU�VDLU�GD�QRVVD�FXOWXUD�GR�HQFDUFHUDPHQWR�H�GD�
severidade das penas, além de servir para condensar essa cultura.

Temos que reconhecer que essa teoria da prevenção geral positiva é mara-
YLOKRVD�� RV� VHXV� HIHLWRV� VmR�PiJLFRV��1R�PHX� FDVR�� HX�¿TXHL�XP� WHPSR�PHLR�
deprimido quando eu aprendi com essa teoria que precisava massacrar os outros 
para conservar os meus valores. Eu pensava antes que mesmo em situações 
adversas, se eu tivesse adquirido certos valores, eu poderia conservá-los e as 
gerações seguintes também. Agora veja a única surpresa desagradável. Se vocês 
lerem cuidadosamente os trabalhos de Garofalo, da escola positiva italiana, o que 
é que vocês vão encontrar? A teoria da prevenção-geral positiva atrelada à teoria 
da dissuasão que ele defendia também. Garofalo tinha uma teoria “mista”, assim 
como Ferri. Este aceitava a teoria da dissuasão, mas sem nenhum entusiasmo. 
Garofalo apresentou então esse argumento da manutenção dos valores para 
motivar o seu colega e reforçar a teoria da dissuasão que estava enfraquecida pelo 
determinismo biológico em matéria criminal. Essa “ajuda” à teoria da dissuasão 
vai se reproduzir nos anos 1970... Isso é o sistema de ideias ou de pensamento de 
racionalidade penal moderna (segundo a teoria da racionalidade penal moderna).

Agora veja os paralelos infelizes da contingência. Nos anos 1960 e 1970, no 
FDPSR�GD�MXVWLoD�MXYHQLO��HVWDYD�HPHUJLQGR�MXVWDPHQWH�XP�PRYLPHQWR�VRFLDO�D¿U-
PDQGR�RV�³GLUHLWRV�GRV�MRYHQV´�H�XPD�FUtWLFD�EHP�MXVWL¿FDGD�GD�SULPHLUD�JHUDomR�
de programas – também podemos dizer – do primeiro SDUDGLJPD – da justiça 
MXYHQLO��(VVHV�SURJUDPDV�XQL¿FDUDP�D�IRUPD�GH�LQWHUYHQomR�MXUtGLFD�HP�PDWpULD�
juvenil. Jovens maltratados, jovens abandonados e jovens contraventores eram 
objeto de um mesmo programa jurídico e social. Utilizou-se – e utilizamos ainda 
±�XP�UyWXOR�JOREDO�SDUD�FDUDFWHUL]DU�D�RULHQWDomR�¿ORVy¿FR�MXUtGLFD�SHGDJyJLFD�
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desses programas da primeira geração: “justiça juvenil patriarcal”. A pesquisa de 
mestrado do Marcos César Alvarez (1989)9, na USP, trata da emergência desse 
primeiro paradigma no Brasil e menciona vários estudos chamando a atenção sobre 
as implicações seríssimas de discriminação de classe. A leitura desse trabalho me 
foi muito útil. Pois bem, nos anos 1960 na América do Norte, haviam começado 
reformas e pressões políticas para introduzir garantias jurídicas processuais na 
justiça juvenil, para diferenciar os casos de contravenção às leis criminais dos casos 
de infância necessitada e de infância maltratada. No momento em que começamos 
a reconstruir a justiça juvenil que está centrada na “reabilitação”, estamos criti-
cando a reabilitação nos adultos e o retributivismo está voltando e se difundindo. 
Ainda por cima, na justiça dos adultos, os juristas associam fortemente “garantias 
jurídicas” com “severidade das penas” da maneira seguinte: “a quantidade de 
garantias dadas deve guardar uma relação (proporcional) com a quantidade das 
consequências jurídicas”. Se você dá pena de morte, tem que dar muitas garantias, 
inclusive a de ver um padre antes de morrer. Mas se você só tem que pagar uma 
multa de trânsito, precisa de menos garantias.

Isso virou uma bola de neve descendo a montanha e carregando o que encontra 
pelo caminho. Quando chegou embaixo, deu essa fórmula: para resolver os 
problemas da justiça juvenil, precisamos (1) de garantias jurídicas processuais para 
reduzir a seleção abusiva, (2) de retributivismo para mostrar aos contraventores que 
é de punição que estamos falando e não de outra coisa, (3) de proporcionalidade 
entre o crime e a pena para colocar ordem no arbítrio dos educadores nas escolas 
GH�UHIRUPD�TXH�¿FDP�FKDQWDJHDQGR�RV�MRYHQV������H[WHUPLQDU�R�SRGHU�GH�DUEtWULR�
GRV�MXt]HV�QR�SURFHVVR�SDUD�FRORFDU�¿P�QR�SDWULDUFDGR�H�SURPRYHU�D�YRQWDGH�GR�
povo e (5) aumentar a severidade das penas porque precisamos responsabilizá-los 
pelos atos e eles agora têm boas garantias para não serem punidos se por acaso 
IRU�R�FDVR��3DUD�R�UHWULEXWLYLVPR��³UHVSRQVDELOL]DU´�VLJQL¿FD�³LQÀLJLU�VRIULPHQWR �́�
nada mais e nada menos. E isso tudo, é só o contexto imediato das reformas na 
justiça juvenil após 1960. Não foi em todo lugar que deu “zebra”. No caso da lei de 
1990, o Brasil fez uma obra prima (que talvez precise só de alguns retoques). Mas 
vocês conhecem os outros problemas. Fica a pergunta: temos que mudar uma lei 
que está boa porque encontramos problemas em outros lugares? Se a resposta 
IRU�D¿UPDWLYD��DSDUHFH�RXWUD�SHUJXQWD��D�VROXomR�HVWDULD�HP�LQWURGX]LU�QD�MXVWLoD�

9 AlvArez, Marcos César. $�HPHUJrQFLD�GR�FyGLJR�GH�PHQRUHV�GH�������XPD�DQiOLVH�GR�GLVFXUVR�
MXUtGLFR�H�LQVWLWXFLRQDO�GD�DVVLVWrQFLD�H�SURWHomR�DRV�PHQRUHV� Universidade de São Paulo. Fa-
FXOGDGH�GH�)LORVR¿D��/HWUDV�H�&LrQFLDV�+XPDQDV�±�'HSDUWDPHQWR�GH�6RFLRORJLD��'LVVHUWDomR�
(mestrado). São Paulo, 1989.
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juvenil o que QmR�GHX�FHUWR��H�TXH�FRQWLQXD�QmR�GDQGR�FHUWR� em matéria de penas 
na justiça de adultos? Permitam-me exprimir um profundo ceticismo quanto a 
isso. Não conheço casos onde essa fórmula tenha dado certo. 

Revista Plural 1R�DUWLJR�FLWDGR��R�VHQKRU�DUJXPHQWD�TXH�D�PXGDQoD�QD�IRUPD�GH�
SHQVDU�R�LQIUDWRU��SURPRYLGD�SHOD�MXVWLoD�MXYHQLO�QD�VXD�RULJHP��WHULD�SHUPLWLGR�
desconstruir aspectos do sistema de pensamento do direito criminal e criar uma 
LGHQWLGDGH�SUySULD��8P�IDWRU�GHFLVLYR�GHVVD�PXGDQoD�VHULD�D�D¿UPDomR�GR�MRYHP�
LQIUDWRU�FRPR�PHPEUR�GR�JUXSR��R�TXH�H[FOXLULD�D�OyJLFD�GDV�WHRULDV�FOiVVLFDV�GD�
SHQD��TXH�FRORFDP�R�FULPLQRVR�FRPR�LQLPLJR�GH�WRGRV��(VVD�YLVmR��SUHVHQWH�QD�
-XVWLoD�-XYHQLO��GH�TXH�D�SURWHomR�GR�MRYHP�p�FRQYHUJHQWH��H�QmR�FRQWUDGLWyULD��
FRP�D�SURWHomR�GD�VRFLHGDGH��UHSUHVHQWDULD�XP�DYDQoR�FRP�UHODomR�j�-XVWLoD�
&ULPLQDO�SDUD�DGXOWRV��2�PRGHOR�GH�MXVWLoD�MXYHQLO��WDO�TXDO�RULJLQDOPHQWH�FRQFH-
ELGR��FRP�LGHQWLGDGH�SUySULD�H�GHVFRODGR�GR�VLVWHPD�GH�SHQVDPHQWR�GR�GLUHLWR�
FULPLQDO��p�SRU�YH]HV�FULWLFDGR�SRU�VHX�FDUiWHU�DXWRULWiULR�H�SDWHUQDOLVWD�TXH�
SHUPLWLULD�PHGLGDV�UHSUHVVLYDV�H�DUELWUiULDV�FRQWUD�FULDQoDV�H�DGROHVFHQWHV��$�
OyJLFD�GD�SURWHomR�H�D�YLVmR�GD�PHGLGD�FRPR�PHLR�GH�UHVVRFLDOL]DomR��FDUDFWH-
UtVWLFDV�GR�PRGHOR�GD�MXVWLoD�MXYHQLO��HVWDULDP�YLQFXODGDV�D�XPD�FRQFHSomR�GD�
LQWHUYHQomR�HVWDWDO�FRPR�EHQp¿FD�DRV�MRYHQV��R�TXH�WRUQDULD�DV�JDUDQWLDV�SURFHV-
VXDLV�GHVQHFHVViULDV��1HVVH�VHQWLGR��DV�GHPDQGDV�SRU�PDLV�JDUDQWLDV�SURFHVVXDLV�
EXVFDP�MXVWDPHQWH�SURWHJHU�RV�MRYHQV�GH�PHGLGDV�DUELWUiULDV��FRPSUHHQGHQGR�
D�LQWHUYHQomR�FRPR�QHJDWLYD��&RPR�R�VHQKRU�DFUHGLWD�VHU�SRVVtYHO�PDQWHU�XPD�
LGHQWLGDGH�SUySULD�GD�MXVWLoD�MXYHQLO�DOLDGD�D�JDUDQWLDV�MXUtGLFDV�TXH�SURWHMDP�
R�DGROHVFHQWH�FRQWUD�LQWHUYHQo}HV�HVWDWDLV�DUELWUiULDV"
Álvaro Pires Essa pergunta é muito importante e não é fácil de responder, mas 
já tocamos indiretamente em alguns pontos da resposta. A primeira coisa é que 
não devemos nem confundir, nem associar, como fazemos na justiça de adultos, 
JDUDQWLDV�MXUtGLFDV�SURFHVVXDLV com WHRULD�GD�UHWULEXLomR�RX�SULQFtSLR�GD�SUR-
porcionalidade (entre crime e pena). É essa operação cognitiva difícil de dife-
renciação que me parece precisar ser feita e mantida com vigilância. Precisamos 
também não confundir “pena” ou sanção criminal (seja ela uma medida socioe-
ducativa) com a LQÀLomR�YROXQWiULD�H�GLUHWD�GH�VRIULPHQWR�SHOD�DXWRULGDGH�HVWD-
tal.�)RL�HVVD�PDQHLUD�VXEVWDQFLDOLVWD�GH�GH¿QLU�D�SHQD�RX�D�SXQLomR�TXH�OHYRX�R�
movimento de reforma da justiça juvenil a buscar outro termo. A ideia era esca-
par da GH¿QLomR�GH�SXQLomR��QmR�GD�SXQLomR��GH¿QLGD��EXVFDGD�H�DSOLFDGD�GH�RX-
tra maneira). Isso criou um enorme problema de comunicação entre educadores, 
juristas e pesquisadores em Ciências Sociais. Não ajuda ninguém que está que-
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rendo reconstruir a justiça juvenil.
No Direito Criminal dos adultos, o “processo justo” e “cheio de garantias” 

serviu para estabilizar e tornar aceitável a pena de morte, a pena perpétua e todas 
essas penas cumulativas que acabam com a vida social do condenado. Então as 
garantias foram associadas a penas, GH¿QLGDV�FRPR�FRPXQLFDomR�RX�LQÀLomR�GH�
sofrimento, e com “proporção” entre “crime e pena”. Nessa lógica, se o crime é visto 
como grave, a pena tem que ser severa e severidade implica hoje sobretudo inter-
nação ou prisão. As garantias processuais são excelentes e necessárias, o problema 
é o que vem atrelado com elas. Se viessem sem elementos não convidados seriam 
benvindas. Então o dilema me parece ser esse: como introduzir as garantias proces-
suais VHP�LQWURGX]LU�DV�WHRULDV�GD�SHQD�TXH�VmR�LQWULQVLFDPHQWH�LQGLIHUHQWHV�DR�
GHVWLQR�GR�FRQWUDYHQWRU" Temos que aprender a pensar a pena, a proteção e a 
inclusão social sem pensar a proporcionalidade entre o crime e a pena. Isso vale 
também para os adultos. Creio, então, que precisamos para isso de uma nova 
teoria geral da intervenção penal. É nessa direção que a teoria da RPM aponta...  

Revista Plural 2�(VWDWXWR�GD�&ULDQoD�H�GR�$GROHVFHQWH���������OHJLVODomR�TXH�UHJXOD�
DWXDOPHQWH�R�VLVWHPD�GH�MXVWLoD�MXYHQLO�EUDVLOHLUR��PDQWHYH�GRV�DQWLJRV�&yGLJRV�
GH�0HQRUHV�DV�VHQWHQoDV�LQGHWHUPLQDGDV��GLVSRVLWLYR�WtSLFR�GR�PRGHOR�GH�MXVWLoD�
MXYHQLO��(VVH�GLVSRVLWLYR��YLQFXODGR�j�WHRULD�GD�UHDELOLWDomR��SUHYr�TXH�D�GXUDomR�
GDV�PHGLGDV�DSOLFDGDV�YDULH�GH�DFRUGR�FRP�D�HYROXomR�QR�SURFHVVR�VRFLRHGXFD-
WLYR�GH�FDGD�DGROHVFHQWH��1R�FDVR�GD�PHGLGD�GH�LQWHUQDomR��XP�GRV�HIHLWRV�GDV�
VHQWHQoDV�LQGHWHUPLQDGDV�p�TXH�WRGDV�DV�DWLYLGDGHV�SURSRVWDV�QDV�XQLGDGHV�VH�
WRUQDP�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�DYDOLDU�R�FRPSRUWDPHQWR�GR�DGROHVFHQWH�H�GHWHU-
PLQDU�VH�HOH�VHUi�RX�QmR�OLEHUDGR��$�SRVVLELOLGDGH�GH�VHU�OLEHUDGR�GHSHQGH��DVVLP��
GD�VXEPLVVmR�GR�DGROHVFHQWH�j�LQVWLWXLomR�H�GR�FRQYHQFLPHQWR�GR�MXL]�GH�TXH�HOH�
HVWi�SUHSDUDGR�SDUD�VDLU��$V�VHQWHQoDV�LQGHWHUPLQDGDV��GLVSRVLWLYR�DOWHUQDWLYR�j�
OyJLFD�GD�SURSRUFLRQDOLGDGH�GR�'LUHLWR�3HQDO�&OiVVLFR��DEUHP�PDUJHP�SDUD�XPD�
DPSOD�GLVFULFLRQDULHGDGH�SRU�SDUWH�GRV�WpFQLFRV�GDV�XQLGDGHV�H��HP�HVSHFLDO��GR�
MXL]��2�VHQKRU�DFUHGLWD�VHU�SUHIHUtYHO�XPD�MXVWLoD�MXYHQLO�TXH�DSOLTXH�VHQWHQoDV�
LQGHWHUPLQDGDV��PDQWHQGR�XPD�LGHQWLGDGH�SUySULD�GLVVRFLDGD�GD�OyJLFD�YLJHQWH�
QD�MXVWLoD�FULPLQDO"�4XDO�D�VXD�RSLQLmR�VREUH�DV�VHQWHQoDV�LQGHWHUPLQDGDV"
Álvaro Pires Essa pergunta é muito complexa e crucial para esclarecer vários pon-
WRV�FKDYHV�TXH�¿FDUDP��KRMH�HP�GLD��REVFXURV��3DUD�FRPHoDU��HX�QmR�GLULD�TXH�D�
lei do ECA de 1990 manteve exatamente dos antigos Códigos de Menores as “sen-
tenças indeterminadas”. Eu não usaria uma só e mesma expressão para me refe-
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rir, por exemplo, ao sistema de penas que foi implantado pelo decreto-lei de 1943 
e ao sistema de penas que foi implantado pela lei de 1990. Atualmente, no Labo-
ratório, Celso Fernandes Sant’Anna Júnior está terminado uma dissertação de 
PHVWUDGR�HP�TXH�DQDOLVD�D�¿ORVR¿D�GH�LQWHUYHQomR�H�RV�GLVSRVLWLYRV�GH�VDQomR�HP�
todos os programas de justiça juvenil no Brasil. O que vou dizer está em parte li-
gado com o seu trabalho. Como vocês verão em seguida, no que me toca, eu não 
HVWRX�EXVFDQGR�D�³GH¿QLomR�YHUGDGHLUD´�GH�³SHQD� LQGHWHUPLQDGD´��DTXHOD�TXH�
FRUUHVSRQGH�j�³QDWXUH]D�GDV�FRLVDV´��PDV�VLPSOHVPHQWH�XPD�GH¿QLomR�TXH�QRV�
permita ver a diferença entre práticas legislativas e judiciárias que se distinguem 
entre elas. Quando usamos o mesmo termo para coisas diferentes, QmR�REVHUYD-
mos mais as diferenças��7XGR�¿FD�³LJXDO´��(�FRP�LVVR�YHP�R�HUUR�

1. A primeira razão é para evitar simultaneamente uma confusão semân-
tica e LPSUHFLV}HV�VRFLROyJLFDV do ponto de vista da observação e da descrição. A 
expressão “pena indeterminada” era relativamente fácil de ser bem compreendida 
no século XIX e durante a primeira metade do século XX. Mas ela vai se tornar uma 
fonte de mal-entendidos a partir da segunda metade do século XX e, sobretudo, 
SHOR�TXH�PH�SDUHFH��D�SDUWLU�GRV�DQRV������VRE�D�LQÀXrQFLD�GD�OLWHUDWXUD�MXUtGLFD�
e sociológica dos Estados Unidos.

A primeira coisa que precisamos saber é que, contrariamente a uma convicção 
historicamente errada, a noção de “pena indeterminada”, no século XIX, precede 
a formação da escola positiva italiana. Até os anos 1875-80, essa noção não está 
OLJDGD nem à noção de periculosidade, nem a um “modelo médico”, nem a uma 
concepção determinista do ser humano. A noção de pena indeterminada não 
depende (nem está intrinsecamente ligada) a esses debates. Nos três primeiros 
quartos do século XIX, ela está estritamente ligada ao projeto penitenciário de 
UHDELOLWDomR para os adultos e pouco a pouco será adotada pelos fundadores da 
justiça juvenil. É essa versão não-determinista, não-médica e não centrada na 
SHULFXORVLGDGH�TXH�YDL�VHU�DGRWDGD�QR�¿QDO�GR�VpFXOR�;,;�QR�SULPHLUR�PRGHOR�
legislativo de justiça juvenil nos EUA (Lei de Illinois de 1899). Entretanto, se vocês 
REVHUYDUHP�DWHQWDPHQWH�R�GHFUHWR�OHL�GH�������YRFrV�¿FDUmR�VXUSUHVRV��Nessa lei, 
a noção de “pena indeterminada” já está contaminada pela ideologia da escola 
positiva italiana e está centrada na noção médica e psiquiátrica de periculosidade. 
(P�UHVXPR��QR�%UDVLO��QD�OHL�GH�������D�SHQD�LQGHWHUPLQDGD�GD�MXVWLoD�MXYHQLO�¿FD�
explicitamente atrelada à ideologia da escola positiva italiana, mas isso não acon-
tece em todos os programas legislativos da justiça juvenil na América do Norte.

Outra particularidade. Na lei de 1943, a noção mesmo de periculosidade já 
se encontra ampliada�FRPSDUDWLYDPHQWH�jV�OHLV�H[LVWHQWHV�DWp�R�¿QDO�GD�SULPHLUD�
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década do século XX. Nessa lei brasileira, a noção de periculosidade já abrange 
WRGRV�RV� LQGLYtGXRV�TXH� WUDQVJUHGLUDP�XPD� OHL� FULPLQDO e talvez até mesmo 
aqueles que são vistos como podendo fazê-lo. Até a primeira década do século 
XX, inclusive nos trabalhos de Prins, no qual a noção de “HVWDGR�SHULJRVR” já se 
encontra parcialmente ampliada para cobrir os contraventores não reincidentes10, 
a noção de periculosidade para os adultos estava reservada só para “certos delin-
TXHQWHV” vistos como se encontrando numa “situação especial” (Prins, 1910, 
op, cit., p. 132). Para esses casos especiais, dois dispositivos legislativos eram 
EDVWDQWH�FRQKHFLGRV��2�SULPHLUR�FRQVLVWLD�HP�QmR�¿[DU�XP�WHUPR�SDUD�D�SHQD��6H�
quisermos ser mais precisos, a pena era menos indeterminada do que ilimitada: 
HOD�QmR�WLQKD�¿P�SUHYLVWR�QD�OHL�QHP�QD�VHQWHQoD��(VVD�SHQD�SRGLD�VHU�GDGD�ORJR�
de início no processo ou podia ser dada DSyV�R�¿QDO�GH�XPD�SHQD�RUGLQiULD��¿[D��
como um “suplemento de detenção” por motivos de segurança. Funcionava como 
uma “medida de segurança” depois do cumprimento da pena ordinária e sem 
limite para terminar dado na lei ou na sentença. O segundo modelo era menos 
típico e o termo “penas indeterminadas” se aplica mal, mas foi às vezes usado. 
(VVH�PRGHOR�FRQVLVWLD�HP�DFUHVFHQWDU�XP�³VXSOHPHQWR�GH�GHWHQomR´�DSyV�R�¿QDO�
GD�SHQD�RUGLQiULD��PDV�HVVH�VXSOHPHQWR�WLQKD�XP�YDORU�Pi[LPR�¿[DGR�QD�OHL��2�
LQGLYtGXR�SRGLD�VHU�OLEHUDGR�DQWHV��PDV�QmR�SRGLD�¿FDU�SUHVR�PDLV�WHPSR�GR�TXH�
o limite legal. Em todos esses casos, a pressuposição é que a detenção deveria ser 
EDVWDQWH�ORQJD (Prins, 1910, p. 135).

De um ponto de vista sociológico, quais são então as principais características 
da noção WtSLFD�de pena indeterminada até, grosso modo, meados do século XX? 
Vou caracterizar, sobretudo, o modelo mais típico, ou seja, aquele que não tem 
limite superior.

(1) Ela se refere a uma sanção de encarceramento e não às outras sanções.
����(OD�p�LOLPLWDGD�QR�SODQR�OHJLVODWLYR��R�VLVWHPD�SROtWLFR�QmR�¿[D�XP�³WHWR´��
(3) Ela continua ilimitada na sentença do juiz do processo (o tribunal não 

¿[D�XP�WpUPLQR��
����$�GHWHUPLQDomR�HVSHFt¿FD�GD�GXUDomR�GD�SHQD�p�GHOHJDGD�D�XP�FRPLWr�GH�

SUR¿VVLRQDLV�FXMD�GHFLVmR�¿QDO�LQFOXL�D�SDUWLFLSDomR�GH�SUR¿VVLRQDLV�GDV�FLrQFLDV�
humanas.

10 Sobre isso, ver a excelente introdução de Françoise Tulkens, jurista e criminóloga, ao livro de Prins.  
tulkens, F. “8Q�FKDSLWUH�GH�O¶KLVWRLUH�GHV�UpIRUPDWHXUV��$GROSKH�3ULQV�HW�OD�GpIHQVH�VRFLDOH”, em 
Prins, A. /D�GpIHQVH�VRFLDOH�HW�OHV�WUDQVIRUPDWLRQV�GX�GURLW�SHQDO, Genève, Médicine et Hygiène, 
Classiques Déviance et Société, 1986 (original: 1910).
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(5) O juiz do processo não intervém mais no caso e não é tampouco um juiz 
de execução penal que decide sobre liberação do detento em última instância. 

Notem desde já que essa noção de “pena indeterminada” não tem nada a ver 
com a fórmula adotada pela da lei de 1990. Nessa nova legislação, a situação é a 
seguinte:

• A duração da pena não se encontra DEVROXWDPHQWH� LOLPLWDGD (nem na lei 
nem na sentença). Ao contrário, a duração está limitada por um termo não 
podendo exceder WUrV�DQRV.

• É um juiz que decide sobre o momento da liberação. Essa decisão não é 
GHOHJDGD�D�XP�FRPLWr� FRPSRVWR�SRU�SUR¿VVLRQDLV�GDV� FLrQFLDV�KXPDQDV�
TXH�SRGHP�¿FDU�PDLV�SUHRFXSDGRV�FRP�D�H¿FiFLD�GR� WUDWDPHQWR�GR�TXH�
com os direitos dos detentos. 

• Está prevista, num prazo curto (no máximo seis meses), uma revisão perió-
dica sistemática da situação de encarceramento pelo poder judiciário. 

O interesse e os objetivos dessas disposições, no contexto dessa lei, não 
poderiam estar mais claros: QmR�VH�WUDWD�GH�TXHUHU�HVWLPXODU�R�HQFDUFHUDPHQWR��
PDV�GH�EXVFDU�UHGX]L�OR�DR�Pi[LPR, deixando abertas todas as portas para que 
outras sanções sejam escolhidas e para que a pena de internação seja a mais curta 
possível. Isso é exatamente o oposto�GD�¿ORVR¿D�GD�SHQD�LQGHWHUPLQDGD�QR�VpFXOR�
XIX e na primeira metade do século XX. 

A confusão em volta dessa expressão vai se instalar rapidamente a partir 
dos anos 1970 na literatura americana sobre o VHQWHQFLQJ. Quando eu comecei a 
colaborar com a Comissão Canadense de Determinação da Pena, presidida pelo 
juiz Omer Archambault, na primeira metade dos anos 1980, já podíamos ver isso 
com toda clareza. O que foi que aconteceu?

Em alguns estados americanos, provavelmente nos anos 1950 ou 1960, no 
quadro da justiça para adultos, o poder judiciário tomou uma iniciativa que 
PRGL¿FRX�D�SUiWLFD�VHQWHQFLDO�SDUD�DOJXQV�FULPHV��3DUD�HVVHV�FULPHV��HOH�DFHLWRX�
a ideia de que a duração da pena deveria estar submetida à realização do objetivo 
GH�³UHDELOLWDomR �́�,VVR�VLJQL¿FDYD�TXH�VH�R�GHWHQWR�IRVVH�REVHUYDGR�FRPR�HVWDQGR�

“reabilitado”, ele deveria ser liberado. Não se deveria guardar em prisão pessoas 
com o único objetivo de dissuadir transgressores potenciais nem simplesmente 
para retribuir o mal feito por quantidade determinada de sofrimento exprimido 
na duração da pena. A crença na dissuasão geral havia perdido boa parte da sua 
credibilidade e a teoria retributivista havia perdido um pouco de espaço em favor 
da teoria da reabilitação pelo menos para os crimes sem violência física grave. 
Como foi feito isso?
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Para muitos crimes, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, havia somente 
pena máxima na lei. Alguns tinham pena mínima, mas isso não vai alterar subs-
tancialmente a prática desses tribunais. Suponha um crime com a pena máxima 
de oito anos. Essas penas máximas podiam ser elevadíssimas se o observador levar 
em conta a relativa pouca gravidade interna possível da categoria. Se não havia 
SHQD�PtQLPD��R�MXL]�SRGLD�¿[DU�D�SHQD�DVVLP��³2�VHQKRU�VHQKRUD�HVWi�FRQGHQDGR�
a uma pena de prisão de um dia a oito anos”. Se houvesse uma pena mínima de um 
ano, ele diria “de um a oito anos”. Ele utilizava as duas extremidades dos limites 
OHJDLV�H�GHL[DYD�DV�FRPLVV}HV�FRUUHFLRQDLV�GHFLGLUHP�GH¿QLWLYDPHQWH�R�PRPHQWR�
da liberação em função da reabilitação. O quadro abaixo compara o sentido original 
da expressão com o novo sentido que mencionei antes desse “sentido extremo” que 
transformou qualquer campo de poder discricionário em pena indeterminada.

Dois grandes sentidos da noção de pena indeterminada
Sentido original (1800 – 1950) Novo sentido (EUA, 1950...)

1. Referência exclusiva à pena de prisão 1. Referência exclusiva à pena de prisão
2. Pena ilimitada na legislação 2. Pena limitada na legislação
3. Pena ilimitada na sentença 3. Pena limitada pelo valor máximo na 

sentença
4. O juiz do processo delega aos 
profissionais correcionais ou das ciências 
humanas a decisão de liberar o detento 
[Não há juiz de execução de penas]

4. O juiz do processo delega aos 
profissionais correcionais ou das ciências 
humanas a decisão de liberar o detento 
[Não há juiz de execução de penas]

5. O tribunal que deu a sentença não 
reavalia periodicamente a sentença para 
ver se pode liberar

5. O tribunal que deu a sentença não 
reavalia periodicamente a sentença para ver 
se pode liberar

6. A pena ilimitada só se aplica a casos 
especiais definidos como “perigosos” ou 
como “criminosos habituais”

6. A pena limitada no valor legal máximo 
pode ser aplicada a qualquer contraventor 
condenado à prisão

7. A pena ilimitada valoriza a “pena longa” 7. A pena limitada no valor legal máximo 
valoriza a “pena longa”

Apesar de quatro pontos comuns (1, 4, 5 e 7), o novo sentido da expressão 
³SHQD�LQGHWHUPLQDGD´�PRGL¿FD�FRQVLGHUDYHOPHQWH�R�VHQWLGR�FOiVVLFR��

Com a volta ao retributivismo nos anos 1970 (e até antes disso, mas menos 
forte) e com a guerra desencadeada contra o ideal de reabilitação que acompa-
nhou a virada punitiva, a confusão semântica aumentou mais ainda. Criou-se um 
terceiro sentido que vou chamar de “sentido extremo” por ser muito mais amplo 
do que os dois precedentes. 

O poder político estadual americano tentou acabar ou reduzir ao máximo (em 
várias jurisdições) o poder discricionário dos tribunais na determinação da pena. 
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O objetivo aqui era transformar os juízes em máquina de calcular ou em “preen-
FKHGRUHV´�GHVTXDOL¿FDGRV�GH�TXDGURV�GH�GHWHUPLQDomR�GD�SHQD��1R�%UDVLO��GHVGH�
o Código da república, nós começamos a implantar essa ideologia da “dosimetria” 
que é uma equivalente funcional dessa preferência pela “politização das penas”. A 
H[SUHVVmR�³SHQD�LQGHWHUPLQDGD´�¿FRX�DLQGD�PDLV�DPSOD��HOD�FRPHoRX�D�VLJQL¿FDU�
WXGR�TXH�QmR�HUD�DEVROXWDPHQWH�¿[DGR pela legislação ou por esses quadros de 
determinação das penas. Então, se o juiz pode fazer um julgamento TXDOLWDWLYR, é 

“pena indeterminada”; se não pode, é “pena determinada”. A “internet” está cheia de 
“cursinhos” que ensinam esse sentido extremo da expressão para os desavisados. A 
distinção extrema é a seguinte: SHQD�GHWHUPLQDGD��SHOR�OHJLVODGRU�RX�SHODV�FRPLV-
V}HV�GH�HODERUDomR�GRV�TXDGURV��SHQD�LQGHWHUPLQDGD��Claro, esse também não 
era o sentido clássico predominante de “pena indeterminada” entre 1800 e 1950.

Pois bem, se vocês aplicarem a expressão “pena indeterminada” à lei de 1990, 
vocês adotam o sentido extremo que acabei de mencionar. Isso é fácil de demons-
trar, basta vocês fazerem uma coluna para a lei de 1990 ao lado das duas colunas 
do quadro acima. Vocês verão que aumentaram ainda mais o sentido da expressão. 
Faço rapidamente um resumo da diferença com a lei de 1990.

(1) Na lei de 1990, a referência não é exclusiva à pena de internação (toda sanção 
SRGH�VH�PRGL¿FDU�RX�VHU�GHFODUDGD�WHUPLQDGD�D�TXDOTXHU�PRPHQWR��SULQFtSLR�GD�
atualidade da medida).

(2) A pena de detenção (quando é dada) está limitada na legislação.
(3) A pena de detenção também está limitada na sentença (três anos).
(4) O juiz do processo não delega a decisão (de liberar ou de manter na prisão) 

DRV�SUR¿VVLRQDLV�FRUUHFLRQDLV�
(5) O tribunal do processo que determinou a internação faz uma revisão 

periódica que não pode ser superior a seis meses de duração.
(6) A pena de detenção DWp�WUrV�DQRV�Vy�GHYH�VHU�GDGD��VH�D�¿ORVR¿D�GD�OHL�IRU�

respeitada) em casos excepcionais implicando a segurança da comunidade;
(7) A pena limitada a três anos QmR�YDORUL]D a internação (e particularmente 

se as condições do lugar de internação forem péssimas).
Imagine agora a pergunta seguinte. Por que o tribunal, quando seleciona a 

internação, dá uma pena DWp�WUrV�DQRV e não uma pena com uma fração de tempo 
¿[DGD����PHVHV����PHVHV��XP�DQR�H�VHLV�PHVHV�HWF��"�$�UHVSRVWD�VHULD��SRUTXH�
LVVR�VHULD�FRPSOHWDPHQWH�FRQWUiULR�j�¿ORVR¿D�GD�SURWHomR�LQWHJUDO��DOpP�GH�QmR�
ser necessário e fazer obstrução ao trabalho dos educadores trabalhando com o 
jovem. Não é necessário, porque o tribunal UHYr de qualquer maneira a decisão a 
cada seis meses. Existem tribunais que fazem essa revisão a cada três meses. Os 
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educadores podem solicitar, eles mesmos, e a qualquer momento, a liberação. Se 
estiverem bem formados e conscientes do problema da internação, eles vão fazer 
isso quando julgarem apropriado. Se não estiverem bem formados, a solução ao 
SUREOHPD�QmR�VH�HQFRQWUD�QRV�WULEXQDLV��PDV�VLP�QHVVD�FDWHJRULD�GH�SUR¿VVLRQDLV��
8PD�SHQD�GH�WUrV�PHVHV�¿[D�VH�LQVFUHYH�QXPD�OyJLFD�UHWULEXWLYLVWD�H�FRUUH�R�ULVFR�
GH�PXGDU�WXGR��R�MRYHP�QmR�SRGHUi�VDLU�DQWHV�H�YDL�VDLU�PHVPR�VH�SUHFLVDU�¿FDU�
mais por motivos de segurança. Existem riscos de abusos? Claro, mas o abuso 
H[LVWH�WDPEpP�FRP�DV�SHQDV�¿[DV��HPERUD�HOD�VHMD�PDLV�³LQYLVtYHO �́�

2. A segunda razão para não empregar a expressão “pena indeterminada” 
com referência à legislação do ECA é de outra ordem. Eu vou exprimir agora um 
parecer que evidentemente não posso demonstrar empiricamente. Trata-se de 
uma predição e não posso nem demostrar nem descrever o futuro. Mas posso 
DSUHVHQWDU�UD]}HV�VX¿FLHQWHV�SDUD�VXVWHQWDU�D�PLQKD�LQTXLHWXGH�H�GDU�HOHPHQWRV�
SDUD�D�UHÀH[mR��6H�YRFrV�FRQWLQXDUHP�D�FKDPDU�HVVD�IyUPXOD�GD�OHL�GH������GH�
³SHQD�LQGHWHUPLQDGD �́�DFUHGLWR�TXH�DV�LPSOLFDo}HV�VRFLDLV�SRVVDP�VHU�FDWDVWUy¿FDV�
(no sentido de um aumento inútil e nocivo da severidade das penas para a justiça 
juvenil). Isso será o meu último ponto.

Essa expressão se encontra HVWLJPDWL]DGD no meio jurídico, e isso particular-
mente no Brasil onde a cultura jurídica prefere que os juízes e promotores sejam 
reduzidos a “entes inanimados” (Montesquieu) em matéria de pena. Estamos 
paralisados nos meados do século XVIII. Se as Ciências Sociais se engajarem por 
HVVD�YLD��HODV�YmR�SURPRYHU�R�UHWRUQR�GH�XPD�¿ORVR¿D�UHWULEXWLYLVWD�SDUD�D�MXVWLoD�
juvenil e, com isso, estimular a destruição de dois campos de poder discricionário: 
R�GRV�SUR¿VVLRQDLV�GR�'LUHLWR��MXt]HV�H�SURPRWRUHV��H�R�GRV�HGXFDGRUHV�QHVVH�VHWRU��
2�UHWULEXWLYLVPR�QD�MXVWLoD�GH�DGXOWRV�GHX�UHVXOWDGRV�FDWDVWUy¿FRV�QR�%UDVLO�H�QRV�
EUA. Observem as taxas de encarceramento do Brasil e o estado alucinante das 
prisões brasileiras. Vocês acham que os políticos estão ajudando a reduzir o uso 
da prisão com as leis criminais? Viram a lei de crimes hediondos? Perguntem aos 
juízes o que é que eles podem fazer facilmente, com a legislação atual, para enviar 
menos pessoas para a prisão e por menos tempo. Não adianta querer controlar o 

“arbitrário” dos funcionários correcionais eliminando o arbítrio deles. Vocês vão 
deslocar esse “arbitrário” deles para outras categorias sociais. Por exemplo, para 
os juízes. E aí vocês vão querer eliminar o “arbitrário” dos juízes da justiça juvenil 
eliminando o campo de arbítrio de que eles dispõem. Resultado, o “arbitrário” dos 
HGXFDGRUHV��GRV�SURPRWRUHV�H�GRV�MXt]HV�YDL�¿FDU�FRQFHQWUDGR�QR�OHJLVODGRU��9RFrV�
acreditam realmente que o “arbítrio” dos políticos não contém “arbitrário”? Que os 
parlamentos deram provas de um bom grau de lucidez em matéria de penas? Não 
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encontrei argumentos para sustentar essa expectativa cognitiva nem na Sociologia 
legislativa, nem na história legislativa. No meu entender, a Sociologia não deve se 
engajar na destruição do campo de autonomia dos atores sociais. O exercício de 
uma autonomia pode ser mal praticado, mas a solução não se encontra na supressão 
GD�DXWRQRPLD��PDV�QXP�WUDEDOKR�LQWHUQR�FRP�D�UDFLRQDOLGDGH�GRV�SUR¿VVLRQDLV�

* * *

Vocês concluíram essa última pergunta me perguntando o seguinte: “Qual a 
sua opinião sobre as sentenças indeterminadas?”. Se eu quisesse responder a ela 
de maneira que vocês nunca soubessem ao certo qual era a minha opinião, sabem 
como eu responderia? Eu responderia assim: “Eu sou contra as penas indetermi-
nadas, mas gostaria muito que um juiz ou uma juíza que desse uma pena para 
mim tivesse o poder discricionário para individualizar a minha pena”.

Com essa resposta, ninguém saberia a minha opinião, embora alguns 
pudessem jurar que soubessem. Vocês, autores dessa pergunta, não saberiam. 
E por que não saberiam? Não saberiam, porque a “pena indeterminada” dá um 
poder discricionário para individualizar a pena. Então contra R�TXr eu sou contra? 
Como vocês não distinguiram entre pena indeterminada e poder discricionário, 
vão dizer que eu sou incoerente... 

Mas é altamente provável também que outro leitor dessa entrevista, por 
exemplo, um jurista ou um juiz brasileiro, lendo essa resposta HQWHQGD�R�TXH�HX�
disse, mas entenda pelo menos em parte errado. Por que ele entenderia errado? 
Aqui há diferentes maneiras de “entender errado”. Se ele está pensando na pena 
indeterminada da escola positiva, ele vai entender corretamente (mas acidental-
mente) que eu estou contra essa pena, mas vai pensar, em seguida, erroneamente, 
que eu estou de acordo com o método de dar penas da justiça de adultos no Brasil. 
Por que vai pensar isso? Porque ele acredita ter uma boa margem de poder discri-
cionário para dar uma pena justa e pensa que está realmente individualizando a 
pena. E eu acho o contrário: eu acho que quem está me dando uma pena no meu 
caso é um político e não um operador do Direito e que ele não adquiriu ainda um 
poder discricionário TXDOLWDWLYR para dar uma pena justa e apropriada ao caso 
FRQFUHWR�GLDQWH�GHOH��2�TXH�YRFrV�¿]HUDP�mentalmente com a noção de “pena 
indeterminada” se faz também com a noção de “individualização da pena” e de 

“poder discricionário”: podemos ver esses “fenômenos” lá onde eles não estão 
presentes, não aconteceram, não se atualizaram. Eles existem, eles são possíveis, 
eles fazem parte da realidade, mas simplesmente não estão onde nós o estamos 
vendo. É a noção de ilusão cognitiva... 
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Só não quero que me perguntem agora qual é a minha opinião sobre a indi-
YLGXDOL]DomR�GD�SHQD... Eu teria que responder como esses anúncios de seriados 
na televisão: vocês têm agora que esperar pela Season II... 

/XKPDQQ�WHP�XPD�IUDVH�VREUH�D�GL¿FXOGDGH�H�DOWD� LPSUREDELOLGDGH�GD�ERD�
compreensão (sobretudo, mas não somente, nessas questões mais complexas) que 
acho deliciosa. Vou usar a tradução inglesa porque as outras eliminam justamente 
o que eu acho mais divertido. Ele está tratando disso: “1R�JUHDW�H[SHFWDWLRQV�FDQ�
EH�SODFHG�RQ�WKH�XQGHUVWDQGLQJ�RI�FRPPXQLFDWLRQ. […] Normally, ambivalences 
and misunderstandings are borne along as well […]”. A frase que eu acho divertida 
e esclarecedora é essa: “LQGHHG��XQGHUVWDQGLQJ�LV�SUDFWLFDOO\�DOZD\V�D�PLVXQGHU-
VWDQGLQJ�ZLWKRXW�DQ�XQGHUVWDQGLQJ�RI�WKH�PLV´ (7KH�UHDOLW\�RI�WKH�0DVV�0HGLD, p.97).

Um dia, alguém deveria inventar um novo ramo para a Sociologia. A “Socio-
ORJLD�GRV�PDO�HQWHQGLGRV”. Essa Sociologia poderia começar de uma forma 
autocrítica, como uma Sociologia da Sociologia. Daria muita tese e muita pesquisa 
e os resultados seriam esclarecedores e úteis para a qualidade dos conhecimentos. 
Esse novo ramo da Sociologia seria uma companheira ou um novo desenvolvimento 
da tradicional Sociologia do conhecimento...

* * *

&RPR�DFRQWHFH�jV�YH]HV�QHVVHV�'9'�GH�¿OPHV��p�SRVVtYHO�WDPEpP�GDU�XP�¿QDO�
DOWHUQDWLYR�SDUD�TXHP�QmR�JRVWD�GR�¿QDO�TXH�IRL�R¿FLDOPHQWH�VHOHFLRQDGR��1HVVH�
FDVR��R�¿QDO�DOWHUQDWLYR�p�PDLV�VpULR��PDV�PHQRV�LQVWUXWLYR��(OH�VHULD�R�VHJXLQWH��

Vocês concluíram essa última pergunta me perguntando: “Qual a sua opinião 
sobre as sentenças indeterminadas?”. A resposta é essa:

1. Vocês já compreenderam que é muito difícil de responder a essa pergunta. 
2. Além de muito embaralhada, ela é uma tarefa de Penélope: ela nos leva 
LQ¿QLWDPHQWH�D�RXWUDV�SHUJXQWDV�H�D�RXWURV�SUREOHPDV�
3. Não sou favorável às “penas ilimitadas” como elas foram concebidas e 
construídas entre 1800 e 1950. 
4. Não sou favorável à ideia de utilizar a expressão “pena indeterminada” 
para se referir ao modelo de determinação de penas construído na lei do ECA 
de 1990. Acho esse modelo inovador e inspirador, até mesmo para a justiça de 
adultos com as devidas correções e adaptações. Desse jeito não daria certo.
5. Quando o problema é complexo, sou favorável a um campo de autonomia 
GHFLVyULD�SDUD�WRGRV�RV�SUR¿VVLRQDLV��SROLFLDLV��SURPRWRUHV��MXt]HV�GR�SURFHVVR��
juízes de gestão da pena, administração penitenciária e trabalhadores sociais). 
A existência e a luta pela conservação de um campo de autonomia não impedem 
formas de revisão e de controle interno/externo do exercício dessa autonomia.
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BernAl, Elaine Marina Bueno. $UTXLYRV�GR�$EDQGRQR�� H[SHULrQFLDV�GH� FULDQoDV� H�
DGROHVFHQWHV�LQWHUQDGRV�HP�LQVWLWXLo}HV�GR�6HUYLoR�6RFLDO�GH�0HQRUHV�GH�6mR�3DXOR��
���������. São Paulo: Cortez, 2004.

viAnnA, Adriana de Resende B. 2�PDO�TXH�VH�DGYLQKD��SROtFLD�H�PHQRULGDGH�QR�5LR�GH�
-DQHLUR�������������Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1999.

A partir dos anos 1970, começaram a ter projeção temas que antes eram bem 
pouco explorados nas Ciências Sociais no Brasil, como a violência urbana, as 
práticas do encarceramento, a atuação do aparato policial, a delinquência juvenil, 
R�VLVWHPD�GH�MXVWLoD�FULPLQDO��'HVVH�LPSXOVR�LQLFLDO��TXH�IRL�LQWHQVL¿FDGR�FRP�R�
processo de democratização do país nos anos 1980 – quando a agenda da “segu-
rança pública” ganhou destaque e demandou o envolvimento de pesquisadores 
das Ciências Sociais – a produção acadêmica nessa área teve um crescimento 
H[SRQHQFLDO��VREUHWXGR�QR�¿QDO�GRV�DQRV�������

Houve uma profusão de dissertações e teses que revelaram um intenso engaja-
mento das Ciências Sociais com a busca pela explicação daqueles problemas sociais. 
Essa produção por sua vez contribuiu, direta e indiretamente, para informar o 
campo de disputas no domínio das intervenções políticas em relação àqueles temas.

Não obstante esses avanços trazidos pelas Ciências Sociais, especialmente 
acerca das questões da delinquência juvenil e das formas de sua punição, o debate 
público, desde os anos da democratização, vem sendo polarizado e atravessado 
SRU� LQWHQVRV� FRQÀLWRV� LGHROyJLFRV��&RQWLQXDUDP�D� VHU� UHFRUUHQWHV�DV� UHSUHVHQ-
WDo}HV�VRFLDLV�TXH�DSRQWDP�SDUD�RV�DGROHVFHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL�FRPR�RV�
responsáveis pela violência urbana, pela insegurança vivida pelo cidadão no dia a 
dia. Em consequência, são amplamente disseminadas as demandas por punições 
cada vez mais severas para eles, propondo o seu encarceramento de forma similar 
ao dos adultos. Tal ideia também acarreta num abandono das medidas de cunho 

a Pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-
�863��H�GRFHQWH�GR�0HVWUDGR�3UR¿VVLRQDO�$GROHVFHQWH�HP�&RQÀLWR�FRP�D�/HL�GD�8QLYHUVLGDGH�
Anhanguera de São Paulo.
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educativo, ignorando ainda toda a agenda protetiva de direitos formulada para as 
crianças e adolescentes. 

Em outra direção, estão os que defendem a agenda de proteção e promoção dos 
direitos da criança e do adolescente, expressa sobretudo no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Nesse sentido, rechaçam uma criminalização desses sujeitos bem 
como uma elevação dos níveis de punição. Ao lado do ECA, as proposições do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo também fundamentam essas posições.

Comento aqui dois livros que, embora tenham focos sobre temas distintos, 
trazem como eixo comum uma sólida pesquisa histórica acerca das formas de 
gestão de crianças e adolescentes, abandonados ou infratores, na primeira metade 
do século XX. Não são obras recém colocadas para o mundo acadêmico, mas 
são contribuições relevantes que, de certa forma, foram pouco incorporadas aos 
trabalhos das Ciências Sociais em torno da questão da menoridade. Os dois livros, 
H[DWDPHQWH�SHOD�DERUGDJHP�KLVWyULFD��SURSRUFLRQDP�XPD�UHÀH[mR�VREUH�R�SHUFXUVR�
que tiveram instituições que atuam na área (polícia, justiça, assistência social etc.). 
Ambos se utilizaram de documentação de interesse para a compreensão dos temas 
relacionados à gestão da menoridade e se constituem, pela capacidade explicativa, 
em referências relevantes para as pesquisas das Ciências Sociais desenvolvidas 
no presente. Ao reconstruírem saberes e práticas que alcançaram e moldaram 
a vida dos menores ao longo do século XX, os livros mostram o quanto podem 
RV�HVWXGRV�KLVWyULFRV�FRQWULEXLU�SDUD�R�UH¿QDPHQWR�GDV�DQiOLVHV�GRV�SUREOHPDV�
sociais que se colocam no presente. 

O livro de Adriana Vianna deriva de um trabalho originalmente defendido 
como dissertação de mestrado em Antropologia Social no Museu Nacional do Rio 
de Janeiro em 1995. Recebeu alguns acréscimos e foi ganhador do concurso de 
PRQRJUD¿DV�GR�$UTXLYR�1DFLRQDO��2�REMHWLYR�GH�VHX�WUDEDOKR�HUD�³XPD�LQYHVWLJDomR�
acerca do processo de construção de um SHUVRQDJHP�VRFLDO� o menor, através das 
DWLYLGDGHV�SROLFLDLV�GH�UHFROKLPHQWR�H�FODVVL¿FDomR�GH�XP�FRQMXQWR�GH�LQGLYtGXRV�
legalmente em situação de menoridade” (viAnnA, 1999, p. 19).

Para tanto, a autora recorreu à documentação policial das duas primeiras 
décadas do século XX, relativa ao Rio de Janeiro – dados estatísticos, registros 
da passagem de menores nas delegacias, relatórios dos chefes de polícia – que 
SHUPLWLX�LGHQWL¿FDU�RV�HVTXHPDV�FODVVL¿FDWyULRV�GRV�menores e as práticas policiais 
de encaminhamento deles para instituições. A análise que elaborou a partir daí 
é arguta. As múltiplas categorias aplicadas pela polícia – DEDQGRQDGRV��YDGLRV��
LQFRUULJtYHLV��UHLQFLGHQWHV�– possibilitavam trabalhar com a categoria genérica de 
menores, mas o fundamental era a possibilidade de constituí-los como “sujeitos 
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socialmente subordinados” (viAnnA, 1999, p.33). Fossem como abandonados ou 
FRPR�LQIUDWRUHV��R�GHVGREUDPHQWR�GHVVDV�FODVVL¿FDo}HV�HUD�D�SURWHomR�RX�D�SXQLomR��
de todo modo sendo privados de autonomia. 

Adriana Vianna mostra que a polícia, nesse sentido, não foi um “agente peri-
férico” na construção de distinções sociais naquele período, mas teve “um papel 
fundamental na reinvenção de diferenças legalmente negadas” (viAnnA, 1999, p.39). 
O que ela sustenta é que não foi o Código de 1927 que instituiu uma representação 
do menor�H�GD�PHQRULGDGH��&DWHJRULFDPHQWH�D¿UPD�

ao contrário do que se poderia pensar, não é o código responsável pela genera-
OL]DomR�GR�WHUPR�RX�GRV�VLJQL¿FDGRV�QHOH�LPSOLFDGRV��(P�YH]�GLVVR��p�SRVVtYHO�
tomar o código como a formalização de uma lógica eminentemente policial, em 
voga pelo menos uma década antes da sua promulgação (viAnnA, 1999, p. 39-40).

O trabalho de Adriana Vianna, nesse sentido, recomenda certa cautela para 
com a “iluminação” que teriam tido os juristas na conformação do campo em 
UHODomR�j�PHQRULGDGH�� IRVVH�QD�GH¿QLomR�GDV�SUiWLFDV� LQVWLWXtGDV�SHOR� MXt]R�GH�
menores, fosse pelas normas e práticas que se desdobraram do Código de Menores 
de 1927. A autora faz uma genealogia da presença dos procedimentos policiais 
destinados ao controle dos menores, que acabariam se convertendo em dispositivos 
jurídicos e institucionais, mostrando, portanto, as fontes menos “nobres” ou mais 
pragmáticas que podem ter os códigos e as instituições em geral. 

Ao mesmo tempo, a autora descreve como se deu um verdadeiro processo 
de judicialização da questão da menoridade, com a criação, em 1923, do juízo de 
menores no Rio de Janeiro que submeteu várias práticas policiais à autoridade 
GR�MXL]��+RXYH��VHJXQGR�HOD��XP��³DYDQoR�GRV�SUR¿VVLRQDLV�GR�GLUHLWR�VREUH�XP�
território cuja administração era primordialmente policial” (viAnnA, 1999, p.53). 
0DV��QR�VHX�OLYUR��QmR�Ki�GHVWDTXH�SDUD�HVVH�FDPSR�GH�FRQÀLWRV�HQWUH�DXWRULGDGHV�
MXGLFLDLV�H�SROLFLDLV��0HVPR�DVVLP��R�OLYUR�FRQWULEXL�GHFLVLYDPHQWH�SDUD�LGHQWL¿FDU�D�
origem de muitas tensões que se prolongaram por décadas, entre essas duas esferas 
no curso de nossa história social e institucional, e que ainda estão a demandar 
pesquisas no terreno das Ciências Sociais.

É, pois, uma das mais expressivas contribuições do trabalho de Adriana Vianna, 
mostrar a “colonização” das referências e práticas jurídicas (que viriam com o juízo 
GH�PHQRUHV�H�FRP�R�&yGLJR�GH�������SRU�SDUWH�GRV�HVTXHPDV�FODVVL¿FDWyULRV��GDV�
práticas policiais de apreensão, trato e encaminhamento dos menores para as insti-
tuições. Tais locais de destino para os menores eram a Colônia Correcional de Dois 
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Rios, a Escola Premonitória Quinze de Novembro, a Escola de Menores Abandonados 
(todas, segundo a autora, “integrantes da estrutura policial”) e os patronatos agrí-
colas (criados em 1918 e que pertenciam ao Ministério da Agricultura). Os menores 
podiam, ainda, ser enviados para a Casa de Detenção ou para o Depósito de Presos.

Havia, também, um destino para os menores que não era institucional, mas 
igualmente administrado pela polícia do Rio de Janeiro nas duas primeiras décadas 
do século XX: a tutela privada. Menores eram colocados em residências para 
serviços domésticos (prática que se tornaria uma rotina com a criação do juízo 
de menores e com o Código de 1927). A autora destaca que a destinação de um 
menor pressupunha uma avaliação de suas características por parte dos policiais 
para sua colocação numa residência. As casas eram então locais de controle sobre 
as atividades e seu comportamento – eram verdadeiras extensões do controle e 
vigilância policial. “O que ligava o menor à pessoa que se tornava então responsável 
por ele era um laço de trabalho” (viAnnA, 1999, p. 83). Observa ela que muitos dos 
destinos dos menores eram casas de policiais e de militares.

Ocorria, então, um esmaecimento das fronteiras entre as regras públicas e o 
domínio das relações familiares, pois o poder público ao destinar um menor abando-
QDGR�SDUD�XPD�LQVWLWXLomR��XPD�FDVD�RQGH�¿FDULD�VRE�D�UHVSRQVDELOLGDGH�GH�DOJXpP��
limitava ou retirava efetivamente o poder dos pais sobre ele. Além disso, colocar as 
FULDQoDV�HP�FDVDV�SDUWLFXODUHV�WDPEpP�VLJQL¿FDYD�XPD�DGPLQLVWUDomR�GH�WXWHOD�
atravessada pelas questões do controle, da disciplina, do trabalho, da moralidade.

Adriana Vianna trata ainda de algumas questões que estabelecem uma “ponte” 
com alguns tópicos tratados no livro de Eliane Bernal que serão comentados mais 
adiante. Como a ideia principal do livro era mostrar que “a ação policial pode ser 
SHQVDGD�FRPR�FRQVWUXWRUD�GH�XP�SHUVRQDJHP�VRFLDO�HVSHFt¿FR��JHQHULFDPHQWH�
denominado de menor” (viAnnA, 1999, p. 167), era fundamental a produção de 
informações sobre os menores que a polícia deveria fazer para os seus procedi-
mentos de controle. Lembra a autora que o Código de 1927 colocou a menoridade 
FRPR�REMHWR�HVSHFt¿FR�GH�QRUPDWL]DomR�H�SDUD�WDQWR�WUD]LD�GLYHUVDV�FODVVL¿FDo}HV�
TXH�GHPDQGDYDP�LQIRUPDo}HV�TXH�SXGHVVHP�FRQ¿UPi�ODV��FRPR�D�FRQGLomR�GH�
abandono, de vadiagem, de aversão ao trabalho, de reincidência etc.). Tais infor-
mações eram basicamente produzidas pela própria polícia e posteriormente no 
interior das instituições, sobretudo aquelas voltadas para a correção dos infratores. 
Não foi por acaso que em São Paulo, nos anos 1930, junto ao Serviço de Abrigo 
e Triagem (SAT) foi instalado o Instituto de Pesquisas Juvenis (IPJ) cuja tarefa 
principal era fazer diagnósticos (médicos, psicológicos, pedagógicos) dos menores 
para seu encaminhamento a uma instituição.
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Sempre estavam presentes nas referências que orientavam essa produção 
de informações sobre a menoridade no período: a UHVSRQVDELOLGDGH (e por 
consequência o discernimento), a KHUHGLWDULHGDGH�e�GHJHQHUDomR (como fatores 
importantes na explicação das condutas) e as formas possíveis de LQWHUYHQomR�(a 
quem caberia; qual o tipo de instituição mais adequada). As formas de intervenção 
eram derivadas das avaliações sobre a responsabilidade dos indivíduos e sobre a 
natureza e moralidade subjacentes às questões de hereditariedade e degeneração. 

O livro de Eliane Bernal é uma preciosa contribuição para se compreender 
como em São Paulo se estruturou uma parte substantiva dos serviços públicos e 
privados voltados para a infância abandonada e para os jovens infratores a partir 
dos anos 1930. Traz, pelas fontes utilizadas, uma rica gama de informações sobre as 
rotinas administrativas e judiciais do Serviço Social de Menores, além de mostrar 
como eram produzidas as informações sobre os menores, por meio dos médicos, 
assistentes sociais, psicólogos, pedagogos.

Resultado de uma dissertação de mestrado no Departamento de História da 
PUC-SP, o livro tem como foco as formas de resistência dos menores (abandonados, 
GHOLQTXHQWHV�RX�SHUYHUWLGRV��FRQ¿QDGRV�QDV�LQVWLWXLo}HV�GH�LQWHUQDomR�DR�SURFHVVR�
GH�GLVFLSOLQDPHQWR��'HGLFD�VH�WDPEpP�D�LGHQWL¿FDU�RV�YtQFXORV�DIHWLYRV�TXH�HUDP�
estabelecidos entre eles, com os seus familiares e ainda o percurso depois da inter-
nação. O acento é colocado sobre as experiências vividas pelos menores FRQ¿QDGRV�

Em relação ao trabalho de Adriana Vianna, o livro de Eliane Bernal trata do 
que poderia se chamar de um desdobramento das ações que recaíam sobre os 
menores, fossem eles abandonados ou delinquentes. Uma vez inseridos nas malhas 
do poder policial e judicial, uma complexa rede de instituições públicas e privadas, 
capitaneada pelo Serviço Social de Assistência e Proteção aos Menores (SSM), era 
mobilizada para dar proteção aos abandonados ou para corrigir os delinquentes. 
O período cronológico tratado por ela é de 1938 a 1960. Ela consultou 378 pron-
tuários do SSM que havia sido criado em 1935 e, destes, 58 para análise mais 
detalhada. O critério de seleção dos 378 prontuários não é claro (65 de 1938; 102 
de 1943; 118 de 1949 e 93 de 1955). Num universo que, hoje, se sabe de milhares e 
milhares de prontuários (de 1935 a 1951, eram cerca de 24 mil, segundo o Centro 
de Documentação da Fundação CASA1), há pouca informação sobre essa documen-
tação por ocasião da pesquisa. Embora esses pontos sejam um tanto nebulosos, 

1  Desde 2015, no CPDOC da Fundação CASA, desenvolvo, em conjunto com os professores Marcos 
César Alvarez (USP) e Luiz Cláudio Lourenço (UFBA), uma pesquisa nos prontuários do Serviço 
Social de Menores. As informações mencionadas acima, não estavam disponíveis à época da 
pesquisa de Bernal, e resultam do trabalho dos arquivistas do CPDOC.
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não chegam a comprometer a riqueza de informações extraída dos prontuários. A 
SHVTXLVD�PRELOL]RX��DLQGD��RXWUDV�IRQWHV�FRPR�D�OHJLVODomR��GRFXPHQWRV�R¿FLDLV�
H�D�ELEOLRJUD¿D�Mi�H[LVWHQWH�

Até a publicação do seu livro, esses prontuários não haviam sido usados como 
fonte principal de qualquer outra pesquisa. Trata-se de material de muito interesse 
para se conhecer as estratégias usadas para a gestão de crianças e adolescentes no 
período, fossem eles abandonados ou por cometimento de infração. Os prontuários 
não trazem muitos detalhes das dinâmicas de cada instituição (por exemplo, do 
Instituto Disciplinar da Capital, do Instituto Disciplinar de Mogi-Mirim, do Refor-
PDWyULR�3UR¿VVLRQDO�GH�7DXEDWp���PDV�SHUPLWHP�FRQKHFHU�RV�SDUHFHUHV�SURGX]LGRV�
por médicos, psicólogos, assistentes sociais no Instituto de Pesquisas Juvenis. É 
possível constatar algumas práticas judiciais – uma vez que trazem muitos deles 
DV�VHQWHQoDV�H�RV�RItFLRV�GR�SRGHU�MXGLFLiULR�SDUD�R�660�±��LGHQWL¿FDU�RV�GHPDLV�
encaminhamentos para a inserção de crianças e adolescentes nas instituições 
públicas ou privadas; conhecer os procedimentos para sua colocação em locais 
GH�WUDEDOKR��FRPR�IiEULFDV��R¿FLQDV��HVFULWyULRV��TXDQGR�PHQLQRV��RX�HP�FDVDV�
de família para o trabalho doméstico (quando meninas). Ao trabalhar com os 
prontuários, a autora captou o que eles têm de essencial quanto às informações e 
também quanto às lacunas que tal fonte apresenta.

Enquanto o trabalho de Adriana Vianna tem forte inspiração em Michel 
Foucault, Eliane Bernal se apega como referência principal à obra de Erving 
*R̆PDQ��1R�HQWDQWR��HOD�HTXLYRFDGDPHQWH�DWULEXL�R�FRQFHLWR�GH�³LQVWLWXLomR�WRWDO´�
para o Serviço Social de Menores (SSM). Este atuava não como uma instituição 
QR�VHQWLGR�TXH�*R̆PDQ�XWLOL]D��PDV�FRPR�yUJmR�GH�FRRUGHQDomR�GDV�Do}HV�TXH�
envolviam o juízo de menores e as instituições sob sua responsabilidade (como os 
institutos disciplinares, por exemplo). 

Na verdade, os prontuários são relativamente pobres para se fazer o que 
*R̆PDQ�PDLV�SUHWHQGLD��TXH�HUD�DQDOLVDU�RV�SURFHVVRV�GH� LQWHUDomR�VRFLDO�HP�
ambientes fortemente fechados ao mundo externo. Eles dizem mais sobre as provi-
dências formais adotadas pelos administradores, juízes, policiais em relação aos 
menores, sua circulação e desligamento das instituições, do que sobre os processos 
de interação social entre os sujeitos. 

Mesmo com as limitações impostas pela documentação e sem muitas 
pretensões determinadas pela escolha teórica, Bernal consegue apresentar um 
conjunto rico de informações e análises sobre a gestão de crianças e adolescentes 
que entravam nesse circuito de abandono ou infração no Estado de São Paulo. 
No primeiro capítulo (4XDO�p�R�PHX�GHVWLQR"), ela analisa os procedimentos que 
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davam o destino aos menores que eram enviados para o Serviço Social de Menores. 
Em geral, as informações são corretas e bem colocadas, mas há certo descuido 
com relação ao plano legal, uma vez que os encaminhamentos dados às crianças 
e adolescentes eram balizados pelo Código de 1927 e outros instrumentos legais. 

A autora faz diversas observações sobre o encaminhamento de menores aban-
donados, especialmente menores de 10 anos, para creches e orfanatos pertencentes 
a instituições religiosas católicas. Essa distribuição era mediada, a partir dos anos 
������SHOD�/LJD�GDV�6HQKRUDV�&DWyOLFDV��/6&���+i�XPD�ODFXQD�QD�KLVWRULRJUD¿D�
sobre o lugar político e institucional da Liga na gestão de parte da menoridade 
desde aquela década. Mas o trabalho de Bernal dá pistas interessantes sobre essa 
composição de ações que envolviam as instituições públicas (juízo de menores, 
Serviço Social de Menores etc.) e a Liga que acionava uma ampla rede de institui-
ções católicas para o atendimento de crianças abandonadas (por exemplo, Asilo da 
Divina Providência; Asilo do Bom Pastor; Abrigo Santa Marta; Casa da Infância; 
Educandário Dom Duarte, etc.). 

O terceiro capítulo (5HVLVWrQFLDV�H�LPSRVLo}HV) traz importante contribuição 
para a história da gestão da menoridade na primeira metade do século XX. Reúne 
fatos e situações que demonstram as formas de revolta, resistência e luta dos 
menores�TXH�HVWDYDP�FRQ¿QDGRV�QDV�LQVWLWXLo}HV�VRE�D�FRRUGHQDomR�GR�6HUYLoR�
Social de Menores. Ela mostra como tais instituições estavam voltadas para o 
trabalho e a disciplina e destaca a pouca relevância que tinham as atividades 
voltadas para a educação formal. Para a apreensão de alguns aspectos das dinâ-
micas cotidianas dessas instituições, a autora conseguiu localizar e transcrever 
algumas folhas-corridas presentes em um ou outro prontuário. Tais documentos 
internos (dos institutos disciplinares) faziam um resumo das ocorrências disci-
plinares dos menores, mostravam os comportamentos tolerados ou reprimidos e 
as punições impostas.

Ainda nesse capítulo, Bernal coloca em evidência os documentos que regis-
travam a colocação de menores, especialmente as meninas, em casas de família, 
para o trabalho como domésticas. Por receberem uma pequena remuneração, 
essa prática era conhecida como colocação “sob soldada”. As ricas famílias de 
São Paulo aceitavam as meninas, mediante um termo de responsabilidade, mas 
HUDP�PXLWR�IUHTXHQWHV�RV�FRQÀLWRV�HQWUH�DV�SDUWHV��KDYHQGR�menores que fugiam 
ou recusavam-se a continuar a trabalhar numa determinada casa. Do lado das 

“patroas”, estas devolviam com facilidade ao Serviço Social de Menores as meninas 
que não se “adaptavam”, sendo comum alegarem indolência por parte das meninas. 
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*XDUGD� HQRUPH�DWXDOLGDGH�D� UHÀH[mR�TXH�%HUQDO� UHDOL]D� VREUH�R�GHVWLQR�
dos menores no capítulo )HFKDP�VH�RV�SURQWXiULRV��$JRUD�p�YLGD�GH�HJUHVVR. A 
pouca preocupação com a formação educacional dos menores quando internados 
nas instituições públicas ou privadas indicava um destino incontornável quando 
FRPSOHWDVVHP�D�PDLRULGDGH��R�PXQGR�GR�WUDEDOKR�QDV�SRVLo}HV�SRXFR�TXDOL¿FDGDV�
ou então a inserção nas carreiras do Exército ou da Força Pública para os meninos 
e os serviços domésticos para as meninas.

$R�ROKDU�SDUD� WDLV�SUiWLFDV�QR�SDVVDGR� VRPRV�GHVD¿DGRV� D�SHQVDU� VREUH�
os contextos atuais e interrogar como as redes de atendimento, as instituições 
voltadas para as medidas socioeducativas têm se organizado nas suas atividades 
de educação e trabalho para oferecer possibilidades ou determinar o lugar social 
para os jovens, sejam eles infratores ou não. 
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sAllée, Nicolas��eGXTXHU�VRXV�FRQWUDLQWH��XQH�VRFLRORJLH�GH�OD�MXVWLFH�GHV�PLQHXUV��Paris: 
eGLWLRQV�GH�O¶(+(66, 2016.

O livro eGXTXHU�VRXV�FRQWUDLQWH��XQH�VRFLRORJLH�GH�OD�-XVWLFH�GHV�0LQHXUV, 
publicado pela eGLWLRQV�GH�O¶(+(66, foi lançado em agosto de 2016 pelo professor 
do Departamento de Sociologia da 8QLYHUVLWp�GH�0RQWUpDO, Nicolas Sallée, que se 
dedica aos estudos acerca da regulação de conduta juvenil. O livro não é extenso 
�FRQWD�FRP�����SiJLQDV���PDV�DSUHVHQWD�UHÀH[}HV�KLVWyULFDV��WHyULFDV��GDGRV�HPSt-
ricos de segunda mão e dados empíricos diretos. 

$�SHVTXLVD�p�SDUWH�GH�XPD�VpULH�GH�UHÀH[}HV�GHGLFDGDV�DRV�PRGRV�GH�FRQWUROH�
do comportamento juvenil, envolvendo a construção de políticas públicas, produção 
e disseminação do conhecimento, sobretudo na França do século XX e início do XXI.

O tratamento judicial de jovens na França é regulado pelo decreto de abril de 
1945, que tem cunho paternalista e institui a eGXFDWLRQ�6XUYHLOOpH1 (que em 1990 
vem a se chamar 3URWHFWLRQ�-XGLFLDLUH�GH�OD�-HXQHVVH�í�3--��FRPR�XPD�GLYLVmR�
administrativa autônoma do Judiciário. Essa divisão, composta de um corpo de 
educadores, é um marco político que representa a “vontade de ruptura dentro de 
um setor que era assombrado pela existência das ‘colônias penitenciárias’, reba-
tizadas, por um decreto de 1927 de ‘casas de educação supervisionada’ ” (sAllée, 
2016, p. 16).

Desta maneira, o livro foi dividido em duas partes: a) uma retomada histórica 
TXH�H[SORUD�D�SROtWLFD�HGXFDWLYD�GD�3--�GHVGH�������ÀHUWDQGR�FRP�D�KLVWyULD�PDLV�
geral do tratamento da conduta juvenil na França nos séculos XX e XXI e b) a 
análise do trabalho institucional dos educadores junto aos jovens delinquentes 
ligados à Protection Judiciarie de la Jeunesse2 (PJJ), tanto em instituições abertas 
quanto fechadas. A primeira parte do livro é resultado de uma pesquisa biblio-
JUi¿FD�GH�DUTXLYRV��GRFXPHQWRV�KLVWyULFRV�H�MXGLFLDLV�VREUH�R�WHPD�H�D�VHJXQGD�p�
resultado de observações participantes em serviços educacionais para menores em 
FRQÀLWR�FRP�D�OHL�H[LVWHQWHV�QD�)UDQoD��TXH�VmR�GH�WUrV�WLSRV��VHUYLoR�HGXFDFLRQDO�
em meio aberto, um centro educativo fechado e uma prisão para menores.

a Bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre em Sociologia 
pela Universidade de São Paulo e doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo.

1 Educação Supervisionada.
2 Proteção Judiciária da Juventude.

RESENHA



170 

Plural 24.1

Veridiana Domingos Cordeiro

Esses serviços têm início com o texto de 1945 que rompe3 com os princípios 
jurídicos do Código Penal de 18104, que considerava o menor como um responsável 
penal. Embora o decreto de 1945 tenha se tornado um símbolo do humanismo, de 
um modelo que prima pela “educação” em detrimento da “repressão”, seu texto 
inicial é ambíguo e está longe de realmente abolir a ideia de “responsabilidade 
penal”. Isso gerou uma tensão que vem permeando a justiça de menores na França: 
por um lado, a multiplicação de liminares punitivas como respostas penais cada 
vez mais duras para jovens delinqüentes, e, por outro, o contínuo esforço de alguns 
atores (educadores e alguns parlamentares) para preservar um tratamento da 
delinquência juvenil baseado em uma educação formativa. Sallée irá, portanto, 
analisar os rumos que tomou o desenvolvimento do modelo educacional a partir 
do decreto de 1945, o qual, em um primeiro momento, foi um contraponto ao trata-
mento penal dado aos jovens até então, mas que, ao longo das décadas, ganhou 
contornos pautados na ideia de “responsabilização” do jovem, legitimando assim 
o uso da coerção e da reclusão: 

[...] desde a criação dos centros educativos fechados em 1996, seguidos dos 
FHQWURV�GH�UHFOXVmR�HP�������DWp�D�DEHUWXUD�GH�QRYDV�SULV}HV�HVSHFL¿FDPHQWH�
GHGLFDGDV�D�PHQRUHV�HP�������HVVH�PRGHOR�±�TXH�QyV�TXDOL¿FDPRV�FRPR�XPD�
‘educação sob coerção’ - redesenha a paisagem de uma justiça para menores 
sob o peso de uma utopia disciplinar revitalizada (sAllée, 2016, p. 18; em livre 
tradução).

 O nascimento da PJJ é resultado de uma série de disputas que tiveram palco 
na primeira metade do século XX. A categoria “delinquência juvenil”, não apenas 
na França, como em outros lugares do mundo5, foi por muito tempo um guarda-

-chuva para uma série de outras formas de desvio, tais como “anormalidades”, 
³GH¿FLrQFLDV´�RX�³LQDGDSWDo}HV �́�9HPRV��HQWmR��R�LQtFLR�GH�XPD�³OXWD�SRU�WHUULWyULR´�
HP�TXH�YiULDV�iUHDV�GR�VDEHU�SDVVDP�D�WHQWDU�GH¿QLU�D�FDWHJRULD�³GHOLQTXrQFLD�

3 Essa ruptura não aconteceu de uma hora para outra, mas foi fruto de um processo que vinha 
se desenrolando nos anos anteriores, como por exemplo, a emergência da ideia de “assistência 
educativa” que entra na lei de 30 de outubro de 1935 e que progressivamente vai se desenvolvendo 
até 1945.

4 Desdobramento posteriores do Código de 1810 resultam, por exemplo, em tribunais exclusivos 
para menores (13-18 anos) – algo que também pode ser encontrado no Canadá e nos Estados 
Unidos na mesma época (tréPAnier, 1999).

5 Mesmo após a promulgação do primeiro Código de Menores no Brasil, em 1927, menores aban-
donados (não necessariamente em desacordo com a lei) eram recolhidos pelas autoridades 
(AlvArez, 1989).
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juvenil”. Até o texto de 1945, o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça 
disputavam a responsabilidade sobre essa categoria. Após o surgimento da PJJ, em 
1945, não cessaram, no entanto, as disputas, as quais passaram a girar no interior 
GD�SUySULD�3--�SDUD�GH¿QLU�R�WLSR�GH�VDEHU�TXH�SUHYDOHFHULD�SDUD�R�WUDWDPHQWR�
desses jovens. Primeiramente, a Psicanálise disputava com a Neuropsiquiatria 
infantil quais seriam os métodos e exames apropriados para o diagnóstico desses 
MRYHQV��0DLV�WDUGH��RV�SUR¿VVLRQDLV�GDV�&LrQFLDV�6RFLDLV�SDVVDP�D�GHIHQGHU�XPD�

“sociologização”6 da explicação da delinquência juvenil associada a um “tratamento” 
psicanalítico. Esse casamento disciplinar recebeu uma legitimação institucional a 
partir da criação do &HQWUH�GH�)RUPDWLRQ�HW�5HFKHUFKH�GH�O�eGXFDWLRQ�6XUYHLOOpH7 
(CFRES), em 1958. Este reaviva a Sociologia Criminal na França, cruzando uma 
multiplicidade de variáveis (macrossociais, psicossociais e psicológicas) para 
questionar a correlação entre o nível de delinquência juvenil e o nível de desen-
volvimento socioeconômico. Embora houvesse uma disputa pelos saberes, os 
HGXFDGRUHV�VHPSUH�IRUDP�R�WLSR�GH�SUR¿VVLRQDO�TXH�SHUGXURX�H�SUHYDOHFHX�QD�3--�
desde o seu nascimento, fazendo parte inclusive da administração da PJJ8.

Dentro da PJJ, inicialmente havia duas frentes de atuação para os educadores. 
,QVWLWXWLRQV�6SpFLDOHV�G�eGXFDWLRQ�6XUYHLOOpH (ISES)9 e os &HQWUHV�G�2ULHQWDWLRQ�
HW�G¶$FWLRQ�eGXFDWLYH (COAE)10. A ISES é uma alternativa ao encarceramento para 
jovens condenados a menos de um mês de prisão. Essa instituição traça estratégias 
educativas personalizadas para cada jovem11. O COAE é responsável por acom-
SDQKDU�H�LQYHVWLJDU�RV�MRYHQV�HP�VHX�SUySULR�DPELHQWH��HP�PHLR�DEHUWR��D�¿P�GH�
fornecer um diagnóstico educativo, isto é, é um serviço de colocação12.

Embora os educadores tivessem tido força e expressão na PJJ desde 1945, a 
partir da década de 1990 algumas mudanças importantes aconteceram. Em meio 
aos discursos públicos de clamor punitivo, denominados “populismo penal”13, a 

6 Autores como Émile Durkheim, Gabriel Tarde e Gaston Richard eram evocados para apontar 
explicações sobre as causas sociais do crime.

7 Centro de Formação e Pesquisa da Educação Supervisionada.
8 De acordo com as estatísticas levantadas por Sallée, entre 1948 e 1958 os educadores passaram 

GH�������SDUD�������GRV�SUR¿VVLRQDLV�TXH�FRPSXQKDP�D�3--�
9 Instituições Especiais de Educação Supervisionada.
10 Centros de Orientação e Ação Educativa.
11 'H�DFRUGR�FRP�XPD�SHVTXLVD�GH�������6DOOpH�D¿UPD�TXH������GRV�������HGXFDGRUHV�GD�3--�

estavam atuando nessa instituição.
12 'H�DFRUGR�FRP�XPD�SHVTXLVD�GH�������6DOOpH�D¿UPD�TXH�����GRV�������HGXFDGRUHV�GD�3--�

estavam atuando nessa instituição.
13 O populismo penal diz respeito a um conjunto de discursos que, em nome da vítima, buscam 

UDGLFDOL]DU�R�GLUHLWR�GH�SXQLU��(VVD�HPHUJrQFLD�GD�¿JXUD�YtWLPD�QRV�GHEDWHV�S~EOLFRV�IRUWDOHFHX��
como consequência imprevista, um impulso repressivo, que passa a canalizar todos os grandes 
problemas da sociedade pelo âmbito penal, por exemplo, voltando-se para medidas repressivas 
contra a delinquência juvenil (CArio; sAlAs, 2001).
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administração da PJJ sai das mãos dos educadores, quando é criada uma adminis-
WUDomR�FRP�FRQFXUVRV�GLVSRQtYHLV�D�SUR¿VVLRQDLV�GH�GLIHUHQWHV�iUHDV��FRPR�MXULVWDV�
e administradores. Vemos ainda, na década de 1990 e na década subsequente, a 
abertura de mais centros educativos fechados e de prisões para menores, rede-
VHQKDQGR�SURIXQGDPHQWH�D�SDLVDJHP�GD�3--�H�DV�LGHQWLGDGHV�SUR¿VVLRQDLV�TXH�
eram historicamente associadas a ela. Nessa década, testemunhamos um contexto 
histórico internacional de crescente luta contra a “insegurança”, que acabou por 
capturar os debates públicos sobre a delinquência juvenil. No centro desse debate, 
atores centrais a ele (como juristas e policiais), alinhados a um sistema de justiça 
repressor, trazem de volta a ideia de “responsabilidade penal dos menores”. Em 
contrapartida, parlamentares e educadores pediram uma revisão do texto de 1945 
TXH�DWHQXDVVH�D�LGHLD�GH�UHVSRQVDELOLGDGH�SHQDO��D�¿P�GH�HTXLOLEUDU�R�GHEDWH�H�DV�
medidas que começaram a ser tomadas na PJJ. A ideia de justiça restaurativa – na 
pSRFD�DPSODPHQWH�GLVVHPLQDGD�QRV�(VWDGRV�8QLGRV�í�LQYDGH�RV�GHEDWHV�HP�WRUQR�
da PJJ, trazendo uma visão enviesada em que a justiça restaurativa passa a ser 
um instrumento de uma política criminal conservadora, que visa uma responsa-
bilização penal14.

As instituições de meio fechado foram reabertas a partir de 2002, após a 
vitória da direita nas eleições presidenciais em um contexto no qual os republi-
canos prometiam “segurança” para a França. Essas instituições são de dois tipos: 
os &HQWUHV�eGXFDWLI�)HUPpV (CEF)15 e os eWDEOLVVHPHQWV�3pQLWHQFLDLUHV�SRXU�
Mineurs (EPM)16. Embora os CEFs tenham sido criados sob o discurso de não 
serem um local de detenção, mas sim de residência, eles nada mais são do que 
DV�DQWLJDV�FRO{QLDV�SHQLWHQFLiULDV�UHIRUPDGDV��TXH�VH�WRUQDUDP�³HVFRODV�SUR¿V-
VLRQDOL]DQWHV �́�RQGH�RV�MRYHQV�LQWHUQDGRV�SRGHP�REWHU�XP�FHUWL¿FDGR�GH�DSWLGmR�
SUR¿VVLRQDO��$TXL��RV�HGXFDGRUHV��FRP�H[FHomR�GRV�SURIHVVRUHV�WpFQLFRV�UHVSRQ-
sáveis pelas aulas) adotam uma pedagogia inspirada no escotismo, herdada dos 
métodos disciplinares presentes nas colônias penitenciárias da década de 1920. 
De acordo com Sallée, esses centros são “uma regressão histórica” (2016, p. 141). 
Os EPMs, por sua vez, são verdadeiras cadeias para jovens de 13 a 18 anos. Eles 
estão sob responsabilidade da administração penitenciária e são estruturados com 
celas, mas recebem o trabalho de educadores da PJJ. É com a construção desse 

14 De acordo com Taylor et al. (1980), a justiça restaurativa, que tem por objetivo a restauração das 
UHODo}HV�HQYROYLGDV�QD�SHUFHSomR�GH�FRQÀLWR�H�VXD�UHVROXomR�D�SDUWLU�GH�IRUPDV�PDLV�FRQVHQVXDLV��
por vezes ganhou contornos enviesados imputando uma ideia de punição aos envolvidos.

15 Centros Educativos Fechados
16 Estabelecimentos Penitenciários para Menores.
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contexto em mente que Sallée inicia seu trabalho de campo em instituições da PJJ 
de meio aberto e de meio fechado.

No meio aberto, os educadores constroem problemáticas para prover diag-
nósticos acompanhados de projetos de reinserção social. Essas problemáticas são 
construídas a partir de reuniões semanais em que cada educador compartilha os 
seus casos – cada educador é responsável por cerca de oito jovens. A análise tem 
XPD�HVWUXWXUD�SUp�¿[DGD�HP�TXH�VH�DQDOLVDP�VHLV�DVSHFWRV�GD�YLGD�GR�MRYHP��D��
sua situação judicial; b) sua composição e dinâmica familiares; c) sua situação 
escolar; d) sua situação socioeconômica; e) sua situação médica; e f) seu ambiente. 
Sallée percebe, ao longo da análise dos educadores, que há sempre uma tentativa 
de conferir coerência à trajetória dos jovens. A partir de trechos inteiros retirados 
das reuniões que o autor transcreve com precisão, ele vai demonstrando como os 
diagnósticos são extremamente subjetivos e psicologizantes, na medida em que 
os educadores invocam traumas familiares e outros argumentos psicológicos para 
explicar a situação dos jovens. Essas narrativas coletivamente construídas acerca 
da vida dos jovens vêm carregadas de interpretações altamente moralizantes. 

No meio fechado, Sallée realiza pesquisa nos CEFs e nos EPMs. Os jovens que 
são encaminhados para o CEF normalmente são aqueles que não respeitaram ou 
fugiram de sua colocação feita pelo COAE. Sallée conclui que os meios utilizados 
para o tratamento dos jovens no CEF não são educativos, mas sim psíquicos e/ou 
materiais. As ações propagadas no interior dos CEFs são basicamente de cunho 
FDUFHUiULR�D�¿P�GH�PDQWHU�D�RUGHP��FRQVWUDQJHU�RV�SUREOHPDV�LQWHUQRV�H�GH�HYLWDU�
a evasão. Quaisquer rastros de educação no CEF são meramente comportamentais, 
atendendo uma “pedagogia de módulos” (sAllée, 2016, p. 151), que é sustentada por 
uma ideia de responsabilização e um caminho de progressão a ser seguido pelo 
jovem. Para essa progressão são mobilizados critérios meritocráticos e morais em 
relação às condutas dos jovens. Entrevistas realizadas com educadores dos CEF 
mostram como esse modelo de encarceramento e enquadramento por módulo é 
uma ameaça ao trabalho educativo que é o propósito dos CEFs.

O trabalho dos educadores nos EPMs não tem a mesma abrangência que nas 
outras instituições, pois aqui eles dividem o espaço com os vigilantes penitenci-
ários e a instituição não está voltada para uma ação educativa. Poucas atividades 
educacionais e recreativas são organizadas pelos educadores e conversas com os 
jovens estão focadas em construir uma preparação para quando eles saírem da 
instituição.

O mapeamento da PJJ, entrelaçado com pontes históricas sobre o tratamento 
da conduta juvenil na França e completado pela observação participante em insti-
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tuições da PJJ, possibilita que Sallée nos traga um bom panorama da atividade 
HGXFDFLRQDO�SDUD�DGROHVFHQWHV�HP�FRQÀLWR�FRP�D�OHL��$�SDUWLU�GD�UHWRPDGD�KLVWyULFD��
Sallée conclui que se desenvolveu, no interior da PJJ, uma educação pautada no 
Direito Penal e animada por uma economia moral baseada em um imperativo de 
responsabilização do jovem. Se os educadores estão, a todo momento, buscando 
compreender o ambiente social e familiar dos jovens como a verdadeira causa de 
seus comportamentos delituosos, a ideia de uma educação sob coerção (pGXFDWLRQ�
sous contrainte) passa inevitavelmente a ser pano de fundo da atividade educativa. 
Nela está implicada uma ambivalência que, por um lado valoriza o indivíduo, mas 
por outro o responsabiliza e o socializa de maneira disciplinar.
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INTRODUÇÃO
Para Adrienne Rich (1976), a empreitada intelectual feminista se resume 

à uma simples pergunta: “Como era para as mulheres?”. Os sociólogos norte-
-americanos Meda Chesney-Lind e Randall Shelden partem dessa sugestão para 
formular a questão que orienta sua obra: “Como é o sistema de justiça juvenil para 
as meninas?”. Os autores publicaram *LUOV��'HOLQTXHQF\�DQG�-XYHQLOH�-XVWLFH�
(“Meninas, delinquência e justiça juvenil”) pela primeira vez em 1992, nos Estados 
Unidos. À época, pouco se sabia sobre as meninas que adentravam o sistema 
de justiça juvenil do país. Assim, os autores reuniram os debates teóricos e as 
pesquisas empíricas mais relevantes sobre o tema já feitos até então nessa extensa 
obra, que ganhou status de clássico no campo dos estudos da criminalidade e 
da punição das mulheres. Desde sua publicação, mais pesquisadores voltaram 
seu foco às meninas criminalizadas, e o livro recebeu quatro reedições. Em seu 
vigésimo aniversário, em 2014, ele foi relançado por uma nova editora. Na nova 
edição da Wiley & Blackwell, diversas passagens foram reescritas pelos autores, 
que incluíram novos dados e pesquisas sobre o assunto – que, de invisibilizado, 
tornou-se um fenômeno midiático a partir dos anos 1990. Chesney-Lind, profes-
sora do Departamento de Estudos das Mulheres da Universidade do Havaí, desde 
então publicou inúmeros livros e artigos sobre a criminalização das meninas nos 
Estados Unidos e permanece uma das principais referências sobre o tema no 
mundo. Shelden é atualmente professor do Departamento de Justiça Criminal 
da Universidade de Nevada e pesquisador do &HQWHU�RQ�-XYHQLOH�DQG�&ULPLQDO�
-XVWLFH de São Francisco. 

a Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo.
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Chesney-Lind e Shelden argumentam que a delinquência juvenil feminina foi 
tradicionalmente ignorada, tanto por pesquisadores quanto por agentes públicos 
QRUWH�DPHULFDQRV��3HVTXLVDGRUHV�EUDVLOHLURV�D¿UPDP�TXH�R�PHVPR�RFRUUH�QR�
Brasil (Assis; ConstAntino, 2001; souzA, 2016). Nos Estados Unidos, no entanto, 
HVVD�LQYLVLELOLGDGH�SDVVRX�D�VHU�TXHVWLRQDGD�D�SDUWLU�GR�¿QDO�GR�VpFXOR�;;��TXDQGR�
a grande expansão nas prisões de meninas adolescentes não pôde ser ignorada. 
Entre 1991 e 2003, o número de detenções de meninas subiu 98%, enquanto as 
detenções de meninos aumentaram apenas 29%. O aumento nas apreensões 
policiais de meninas por crimes “tradicionalmente masculinos”, como roubo e 
lesão corporal, também chamou a atenção de pesquisadores e da mídia para a 
criminalização – e a criminalidade – das adolescentes. 

Segundo os próprios autores, a obra pode ser entendida como “dois livros em 
um”. A primeira parte aborda pesquisas sobre meninas criminalizadas, enquanto 
a segunda trata da história da punição das meninas e do tratamento institucional 
que elas recebem uma vez que adentram o sistema de justiça. Em sua ampla 
GLVFXVVmR��&KHVQH\�/LQG�H�6KHOGHQ�WrP�FRPR�REMHWLYR�LQYHVWLJDU�D�HVSHFL¿FLGDGH�
da experiência das meninas – tanto a natureza de seus crimes quanto os motivos 
pelos quais elas os cometem –, bem como o tratamento que elas recebem pelo 
judiciário e pelas instituições de detenção. A apresentação e a análise de dados 
empíricos oriundos de diversas fontes é um dos pontos fortes da obra. Por meio 
da mobilização desses dados, os autores conseguem confrontar mitos perpetuados 
pela mídia e pelas próprias ciências sociais sobre a delinquência juvenil feminina.

Em sua tese central, Chesney-Lind e Shelden argumentam que a história da 
punição das meninas norte-americanas pode ser entendida como a história da 
criminalização de suas estratégias de sobrevivência e do controle de seus corpos. 
Tais formas de criminalização e de controle se manifestaram de maneiras distintas 
ao longo da história, informadas por diferentes desenvolvimentos culturais e socio-
econômicos, que vão desde as ondas migratórias do século XVIII até o pânico social 
diante de “adolescentes superpredadores” da década de 1990. Assim, o sistema de 
MXVWLoD�MXYHQLO�³IRL�PROGDGR�SHODV�SROtWLFDV�TXH�UHÀHWHP�DV�DWLWXGHV�GH�XPD�pSRFD�
em relação às questões de gênero, raça e classe” (p. 184). 

A VIRADA DO SÉCULO: CRUZADA PARA SALVAR A INFÂNCIA E MORALIZAR AS 
MENINAS

Durante o período entre 1890 e 1920, a chamada Era Progressista norte-ameri-
cana, iniciou-se o processo de institucionalização do sistema de justiça juvenil do 
país, até então inexistente. Surgiu, nessa época, um movimento de salvação das 
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crianças composto por reformistas de classe média interessados em moralizar e 
resgatar crianças e adolescentes “desafortunados”. Essa moralização e esse resgate 
WLQKDP�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFt¿FDV�SDUD�DV�PHQLQDV��2V�LQWHJUDQWHV�GR�PRYLPHQWR��
muitos deles mulheres de classe média, enalteciam a família nuclear e o lugar 
da mulher na socialização das crianças. Ademais, advogavam pela intervenção 
estatal no âmbito doméstico, principalmente no que tangia ao comportamento das 
crianças. As aspirações dos salvadores de crianças se materializaram na criação 
da primeira corte juvenil dos Estados Unidos, em Chicago, em 1899.

Interessante notar que no Brasil semelhante processo ocorreu no início do 
século XX. Conforme Alvarez, a “cruzada pela infância” brasileira tratou de ques-
tões que iam da natalidade e da mortalidade infantil à falta de leis referentes às 
mulheres e às crianças (1989, p. 119). Tais preocupações levaram à emergência 
do Código de Menores de 1927, que previa medidas legais de intervenção estatal 
na vida de jovens “abandonados ou delinquentes”. No que tange às mulheres 
adultas, pesquisas sobre processos criminais em que estas foram rés entre 1880 
e 1920 demonstram a preocupação das autoridades em “impor novos padrões de 
conduta a esse segmento da população, padrões mais adequados à nova sociedade 
urbana” (AlvArez, 1996, p. 183). Souza (2016) também aponta que a criminalização 
das mulheres brasileiras à época era marcada pela moralização. Nesse sentido, 
estudos caracterizam o encarceramento feminino entre o século XIX e XX como 
um “reformatório de mães falhas” (souzA, 2016, p. 133). 

Nos Estados Unidos, o comportamento das meninas e das mulheres também 
estava no cerne das preocupações dos “salvadores da infância”. Campanhas morais 
para controlar a sexualidade das adolescentes surgiram, em sua maioria direcio-
nadas às famílias de imigrantes trabalhadores, às quais eram impostos padrões 
de comportamento de famílias anglo-saxãs de classe média. Assim, pesquisas 
sobre as primeiras atividades das cortes juvenis demonstram que, nessa época, 
praticamente todas as meninas levadas ao tribunal eram detidas por “imorali-
dade”. Ademais, meninas acusadas dessa conduta possuíam o dobro de chance 
de ser institucionalizadas, se comparadas aos meninos detidos pelo mesmo delito. 
Durante o processo judicial, meninas eram submetidas à exames ginecológicos, e 
praticamente todas que já haviam tido relações sexuais com mais de um parceiro 
eram institucionalizadas.

Nos Estados Unidos, “ser imoral”, assim como “ser incorrigível” e “estar fora 
do controle parental” são situações chamadas de ofensas de status, condutas que, 
embora não sejam criminalizadas na população adulta, aplicam-se aos menores 
de idade e autorizam intervenção estatal. Essas ofensas têm papel fundamental na 
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criminalização das meninas. Segundo os autores, elas foram a primeira forma de 
criminalização das estratégias de sobrevivência e de controle do corpo das jovens 
no país. Não coincidentemente, elas são encarceradas por esse tipo de ofensa em 
proporções muito mais altas do que os rapazes. É importante ressaltar que jovens 
institucionalizados por esse tipo de conduta são muitas vezes denunciados pela 
própria família. Nesse sentido, Chesney-Lind e Shelden apontam que diferentes 
expectativas dos pais diante da obediência de meninos e meninas podem explicar 
a sobrerrepresentação destas nas prisões por ofensas de status. 

Além das denúncias de “imoralidade”, meninas eram frequentemente institu-
cionalizadas por “fugir de casa”. Até 2010, entre 10 e 20% de todas as adolescentes 
apreendidas nos Estados Unidos eram “fugitivas”. Semelhante ao que ocorre às 
consideradas “imorais”, as “fugitivas” são desproporcionalmente condenadas em 
relação aos meninos, apesar de ambos os sexos praticarem a conduta na mesma 
regularidade, segundo pesquisas de autodeclaração. Assim, enquanto o controle 
da sexualidade era exercido a partir de denúncias de “imoralidade”, as “estratégias 
de sobrevivência” das meninas eram controladas a partir da prisão das jovens 
fugitivas. Os autores trazem pesquisas que apontam que as fugas se devem, na 
maioria dos casos, ao sofrimento de violência doméstica – uma pesquisa realizada 
com meninas institucionalizadas no estado de Illinois, por exemplo, demonstrou 
que 95% das meninas fugitivas haviam sofrido abusos físicos e 75%, abusos sexuais. 
Uma vez nas ruas, as adolescentes passam a cometer delitos como furtos, venda de 
drogas e prostituição para sobreviver. No entanto, os autores argumentam que o 
contexto que as leva a cometer esses delitos não é considerado pelo judiciário. Assim, 

a relação entre os problemas das meninas, suas tentativas de escapar da vitimi-
zação através de fugas, e a reação tradicional do sistema de justiça juvenil é um 
aspecto único da interação das meninas com esse sistema (Chesney-lind; shelden, 
2014, p. 3; em livre tradução).

Ambos os sexos – embora meninas em maior proporção – continuaram a ser 
institucionalizados por ofensas de status até a metade da década de 1970. Nessa 
época, adeptos de uma reforma do sistema de justiça juvenil argumentavam que 
jovens que não haviam cometido crimes deveriam ser ajudados, e não institucio-
nalizados. Assim, a lei da “Justiça Juvenil e de Prevenção à Delinquência” de 1974 
H[LJLX�TXH�RV�HVWDGRV�TXH�UHFHELDP�¿QDQFLDPHQWR�IHGHUDO�SDUD�D�SUHYHQomR�GD�
delinquência juvenil passassem a desinstitucionalizar jovens presos por ofensas de 
status. Apesar da contínua resistência das cortes juvenis, as adolescentes se bene-
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¿FLDUDP�GHVVD�PHGLGD�H�VHXV�tQGLFHV�GH�HQFDUFHUDPHQWR�GLPLQXtUDP��1R�HQWDQWR��
devido às pressões legislativas de conservadores, emendas foram adicionadas à 
OHL��GL¿FXOWDQGR�D�GHVLQVWLWXFLRQDOL]DomR��8PD�HPHQGD�SHUPLWLD��SRU�H[HPSOR��TXH�
adolescentes que “violassem ordem judicial” pudessem ser institucionalizados. 
Desse modo, meninas que fugiam de locais onde juízes as haviam colocado, como 
casas de passagem, poderiam ser encarceradas.

1R�SUHIiFLR�GD�HGLomR�DTXL�UHVHQKDGD��RV�DXWRUHV�UHÀHWHP�VREUH�R�LPSDFWR�
dos esforços políticos pela desinstitucionalização das ofensas de status. De fato, 
a proporção de meninas encarceradas por esse tipo de delito diminuiu, mas elas 
ainda superam em muito o número de rapazes presos pelo mesmo tipo de ato. Os 
autores argumentam também que políticas de “tolerância zero” à delinquência 
juvenil implementadas na década de 1990 resultaram em um grande aumento da 
proporção de meninas presas por “lesão corporal”, por “deturpar a paz coletiva” e 
por “ofensas técnicas” (como a violação de ordens judiciais). Assim, Chesney-Lind 
e Shelden alegam que as ofensas de status não foram desinstitucionalizadas, e sim 
UHFODVVL¿FDGDV�FRPR�FULPHV�SHODV�DXWRULGDGHV�MXGLFLDLV�

A DÉCADA DE 80: A CIDADE PÓS-INDUSTRIAL E A “HIPÓTESE DA MASCULINIZAÇÃO”
As transformações sociais que se seguiram à década de 1970 alteraram o 

modo como a sociedade norte-americana – tanto os setores punitivos quanto as 
ciências sociais – enxergava a delinquência feminina. A partir dos anos 80, pers-
pectivas emergentes sobre a pobreza urbana passaram a ser centrais nos estudos 
sobre o crime, que voltaram seu foco à relação da criminalidade com as novas 
condições de vida nas grandes cidades, como o desaparecimento dos empregos 
LQGXVWULDLV��D�HPHUJrQFLD�GH�XP�QRYR�VLVWHPD�GH�WUi¿FR�GH�GURJDV�H�D�FRPELQDomR�
entre o racismo institucional e a política neoliberal. Ademais, pesquisadores da 
época abordaram as transformações nas relações entre masculinidade e crime 
nesse contexto, argumentando que a violência se tornou uma resposta racional 
de homens estruturalmente marginalizados. No Brasil, alguns pesquisadores 
também buscaram investigar a relação entre violência urbana e masculinidade. 
Para Zaluar (2004), por exemplo, “o etos da masculinidade, muito forte na cultura 
de rua [...] impõe a necessidade de responder às provocações e humilhações de 
modo violento” (p. 62).

Nos Estados Unidos, pesquisadores da delinquência feminina aliaram-
-se a essa perspectiva para explicar as experiências das meninas da periferia 
norte-americana. Baskin e Sommers, por exemplo, em pesquisa sobre meninas 
afro-americanas em Nova Iorque, apontaram que meninas negras “alcançaram” 
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meninos brancos em índices de violência. Isso teria ocorrido devido às novas 
FRQ¿JXUDo}HV� VRFLRHFRQ{PLFDV�GD�SHULIHULD�XUEDQD�GRV�(VWDGRV�8QLGRV�� HQWUH�
HODV�R�DYDQoR�GR�WUi¿FR�GH�GURJDV��TXH�FULDUDP�³QRYDV�GLQkPLFDV�FULPLQDLV�QDV�
quais o gênero é um fator menos saliente” (BAskin; soMMers; FAgAn, 1993 apud 
Chesney-lind; shelden, 2014, p. 168). Segundo essa perspectiva, o gênero perde 
importância e as meninas se assemelham cada vez mais aos rapazes, uma conclusão 
que foi chamada de “hipótese da masculinização”.

No entanto, Chesney-Lind e Shelden argumentam que reforçar essa hipótese 
p�WHRULFDPHQWH�LQVX¿FLHQWH�H�SROLWLFDPHQWH�FRQWUDSURGXFHQWH��2V�DXWRUHV�VH�SUHR-
cupam com os efeitos políticos da noção de que as meninas se tornaram “tão ruins 
quanto os meninos”, uma vez que esses discursos podem ser mobilizados para 
expandir o controle penal sobre as adolescentes. No campo teórico, eles defendem 
que a delinquência feminina, mesmo aquela que aparentemente se assemelha à 
masculina, deve ser sempre examinada dentro de um contexto patriarcal. Apesar de 
parecerem “menos salientes” em determinados contextos, as diferenças de gênero 
foram apenas transformadas, e não extintas. Assim, para os autores, a dominação 
masculina, a falta de oportunidades para as meninas e o forte controle social sobre 
elas, especialmente sobre seus corpos e sua sexualidade, devem continuar centrais 
no debate sobre a delinquência feminina. 

As brigas físicas entre meninas nas periferias urbanas, por exemplo, são inter-
pretadas pelos adeptos da “hipótese da masculinização” como um indicativo de 
que elas se tornaram tão violentas quanto os rapazes. A análise de Chesney-Lind 
e Shelden, por outro lado, aponta para o fato de que as desigualdades de gênero 
tornam impossível que meninas direcionem sua agressividade aos homens sem 
que sofram terríveis consequências. Desse modo, elas exercem sua raiva e frus-
tração atacando outras meninas, frequentemente tendo rapazes como audiência.

  Enquanto as teorias da masculinização argumentam que as meninas estão 
rejeitando as normas tradicionais de feminilidade, pesquisas empíricas trazidas 
pelos autores apontam que meninas violentas são, na verdade, mais adeptas à 

“ideologia patriarcal... elas apoiam o abuso de mulheres que violam os ideais de 
poder masculino” (dekeseredy, 2000 apud Chesney-lind; shelden, 2014, p. 170). 
Nesse sentido, meninas que cometem violência física tendem a “comprar” crenças 
tradicionais de feminilidade e a “policiar” o comportamento de outras adolescentes, 
principalmente a partir do controle da sexualidade (como na violência contra 
meninas “promíscuas”) e dos contratos heterossexuais monogâmicos (como na 
violência contra meninas que se relacionam com homens “comprometidos”). Nesse 
sentido, Chesney-Lind e Shelden sugerem aos pesquisadores que relacionam delin-
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quência à masculinização e à “resistência aos padrões de gênero” que investiguem 
mais profundamente as relações entre a violência cometida pelas meninas e o 
contexto de dominação masculina habitado por elas. 

A DÉCADA DE 90: “SUPERPREDADORES” E A EXPANSÃO DO CONTROLE SOBRE AS 
MENINAS

Nos anos 1990, os discursos que circundam a hipótese da masculinização 
chegaram ao debate público norte-americano através da mídia, pautados pela 
questão: “As meninas estão alcançando os meninos?”. Nesse período, os Estados 
Unidos foram palco de debates midiatizados sobre delinquência juvenil, e muito 
se falava de jovens “superpredadores” percorrendo as cidades e assustando a 
população. Os questionamentos midiáticos e o pânico social consequente deles 
foram alimentados por dados que indicaram que, de fato, uma maior proporção 
de meninas estava sendo encarceradas por crimes “masculinos” (contra a vida e 
contra o patrimônio). Entre 1990 e 1999, as prisões de meninas por lesão corporal 
grave cresceram 39%, enquanto as prisões de meninos pelo mesmo delito caíram 
15%. No entanto, Chesney-Lind e Shelden argumentam que índices de encarcera-
PHQWR�QmR�VmR�VX¿FLHQWHV�SDUD�FRPSUHHQGHU�HVVH�IHQ{PHQR�

Com a diminuição do encarceramento de adolescentes de ambos os sexos por 
ofensas de status, o controle penal passou a agir sobre as meninas de forma dife-
rente. Durante a década de 1990, o controle sobre o corpo através do policiamento 
GD�VH[XDOLGDGH�GHX�OXJDU�DR�FRQWUROH�GR�FRUSR�HP�VLWXDo}HV�GH�FRQÀLWR�ItVLFR�HQWUH�
meninas nas escolas. Políticas de “tolerância zero” levaram a um hiperpoliciamento 
das instituições escolares – processo simbolizado pelo caso de uma adolescente 
do estado do Arizona que sofreu uma revista íntima na escola diante de funcioná-
rios homens. Chesney-Lind e Shelden argumentam que esse policiamento levou 
ao encarceramento de meninas por condutas que já eram praticadas nas décadas 
anteriores, mas que antes não eram judicializadas, como brigas no intervalo das 
aulas. É importante ressaltar que meninas negras e latinas da classe trabalha-
GRUD�VRIUHUDP�GHVSURSRUFLRQDOPHQWH�FRP�R�DXPHQWR�GD�UHSUHVVmR�GRV�FRQÀLWRV�
escolares, e foram, portanto, sobrerrepresentadas nos índices de encarceramento. 
Ainda, apesar do aumento das apreensões por atos de violência, pesquisas de 
autodeclaração apontam que a violência entre meninas está em queda no país. 

-i�RV�FRQÀLWRV�IDPLOLDUHV��DQWHV�JHUHQFLDGRV�SHOR�(VWDGR�D�SDUWLU�GDV�RIHQVDV�GH�
status, passaram a adentrar o sistema de justiça juvenil como crimes de violência. 
Condutas como tapas e empurrões desferidos por meninas contra seus pais, que 
DQWHV�VHULDP�FODVVL¿FDGDV�FRPR�RIHQVDV�GH�status��SDVVDUDP�D�VHU�FODVVL¿FDGDV�
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como lesões corporais. Como exemplo, os autores apontam o caso extremo de 
uma menina detida por jogar biscoitos na mãe. Um dado interessante trazido por 
Chesney-Lind e Shelden é o de que meninas têm mais chance de serem detidas 
por agredirem os pais do que meninos, o que parece comprovar a hipótese dos 
autores de que o fantasma das ofensas de status – e seu papel de controlar espe-
FL¿FDPHQWH�DV�MRYHQV�GHQWUR�GR�DPELHQWH�IDPLOLDU�±�VREUHYLYH�HP�QRYRV�PpWRGRV�
de criminalização de adolescentes mulheres. 

&KHVQH\�/LQG�H�6KHOGHQ�FRQFOXHP�VXD�REUD�D¿UPDQGR�TXH�R�IHQ{PHQR�GD�
delinquência juvenil feminina nos Estados Unidos se alterou pouco ao longo dos 
anos, e que o cometimento de atos criminosos por meninas segue em franco 
declínio. Assim, há evidências de que condutas outrora consideradas ofensas de 
status WrP�VLGR�³UHFODVVL¿FDGDV´�FRPR�FULPHV�GH�OHVmR�FRUSRUDO��R�TXH�IRPHQWRX�
D�SHULJRVD�FRQFHSomR�VRFLDO�GH�TXH�DV�PHQLQDV�HVWmR�¿FDQGR�³PDLV�YLROHQWDV �́�2V�
autores argumentam que são as mudanças no comportamento das instituições 
policias e judiciais, e não no comportamento das jovens, as responsáveis pelas 
transformações nas estatísticas. 

COMO É O SISTEMA DE JUSTIÇA JUVENIL PARA AS MENINAS BRASILEIRAS? UMA 
AGENDA DE PESQUISA AINDA INCIPIENTE

Chesney-Lind e Shelden deixam importantes lições para pesquisadores 
brasileiros que buscam investigar o lugar das adolescentes no sistema de justiça 
juvenil. Entre elas, (i) a necessidade de interpretar as experiências das meninas 
criminalizadas dentro de um contexto de dominação masculina, evitando tomar 
suas práticas como “masculinas” ou “resistentes” a priori, e (ii) a importância 
da análise de dados empíricos sobre delinquência juvenil para além dos dados 
das instituições policiais, judiciais e carcerárias. Infelizmente, pesquisadores 
EUDVLOHLURV�HQIUHQWDP�GL¿FXOGDGHV�HP�DFHVVDU�GDGRV��TXDLVTXHU�TXH�VHMDP��VREUH�
meninas cumprindo medidas socioeducativas no Brasil.

Sabe-se pouco para responder à simples pergunta inicial de Chesney-Lind e 
Shelden: “Como é para as meninas?”. Em 2009, 604 meninas cumpriam medida 
socioeducativa em privação de liberdade no Brasil, em contraposição a 14.732 
meninos (sdh, 2009). Já em 2013, o número de jovens mulheres internadas era de 
985, o que sinaliza um crescimento de 54%. Em tal ano, as meninas eram apenas 
4% de todos os adolescentes internados no Brasil (sdh, 2013). O que chama atenção 
é que há poucos dados disponíveis para além destes.

As poucas, porém crescentes, pesquisas qualitativas sobre o tema apontam 
para uma realidade próxima àquela observada por Chesney-Lind e Shelen, no 



183 

2017

De imorais a superpredadoras: a criminalização das meninas nos Estados Unidos

TXH�GL]�UHVSHLWR�DR�SHU¿O�GDV�DGROHVFHQWHV�TXH�DGHQWUDP�R�VLVWHPD�GH�MXVWLoD��$V�
adolescentes internadas são jovens em situação de vulnerabilidade econômica e 
vítimas de violência intrafamiliar física e sexual (Assis; ConstAntino, 2001; FAChi-
netto, 2008; rAMos, 2007). No que tange às condições de internação das jovens, 
as descobertas empíricas também se assemelham às dos autores: com variações 
regionais, as casas de detenção femininas no Brasil enfrentam violações de direitos 
que vão desde a total ignorância das necessidades das meninas, como a presença de 
maternidades (Cnj, 2015), à ênfase nos papéis tradicionais de gênero, reforçados 
DWUDYpV�GH�SUiWLFDV�LQVWLWXFLRQDLV�H�GH�FXUVRV�SUR¿VVLRQDOL]DQWHV�TXH�DEUDQJHP�
apenas ofícios “femininos” como costura e culinária (CNJ, 2015; FAChinetto, 2008). 

Quanto aos tipos de atos infracionais cometidos pelas adolescentes brasileiras, 
)DFKLQHWWR��������REVHUYRX�TXH�Ki�GLIHUHQoDV�QR�SHU¿O�HQWUH�PHQLQDV�TXH�FRPH-
teram atos contra o patrimônio e meninas que cometeram atos de violência. As 
primeiras possuíam o que a autora chamou de “socialização da rua”, e cometiam 
atos junto com grupos de amigos, sem hierarquia entre os participantes; enquanto 
as segundas possuíam uma “socialização da casa”, e haviam cometido atos junto 
FRP�¿JXUDV�GH�DXWRULGDGH�PDVFXOLQDV��6DQWRV� �������������� DQDOLVDQGR�QDUUD-
WLYDV�ELRJUi¿FDV�GH�DGROHVFHQWHV�DXWRUDV�GH�YLROrQFLD��DSRQWD�SDUD�D�H[LVWrQFLD�GH�
variados contextos em que as meninas cometem violência física, não necessaria-
mente em posições subalternas aos homens. 

Ademais, diferentemente das mulheres adultas (souzA, 2016), as adolescentes 
QmR�HVWmR�LQWHUQDGDV��HP�VXD�PDLRULD��SHOR�DWR�LQIUDFLRQDO�GH�WUi¿FR�GH�GURJDV��
Pesquisa em cinco estados brasileiros realizada pelo Conselho Nacional de Justiça 
em 2015 revelou que o ato infracional de homicídio é responsável por grande 
parte das internações de meninas. No Pará, por exemplo, 60% das adolescentes 
cumpriam medida socioeducativa por homicídio. São Paulo é o único dos estados 
SHVTXLVDGRV�HP�TXH�R�DWR�LQIUDFLRQDO�GH�WUi¿FR�GH�GURJDV�OLGHUD�DV�LQWHUQDo}HV��
sendo responsável por 43% delas (Cnj, 2015). 

Tais dados revelam uma particularidade das meninas internadas no Brasil, 
muito diferente da realidade observada pelos autores nos Estados Unidos, onde 
as jovens são institucionalizadas por crimes leves. As meninas também se distin-
guem muito dos meninos brasileiros, uma vez que apenas 9% do total de jovens 
encarcerados no Brasil responde pelo ato infracional de homicídio. Estimulados 
pelas proposições de Chesney-Lind e Shelden, pesquisadores brasileiros podem se 
perguntar (i) que experiências de vida levam meninas a cometer atos infracionais 
violentos, e (ii) que práticas policiais e judiciais podem explicar os altos índices de 
encarceramento de meninas por homicídio. Embora a prática de violência física 
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por parte de meninas aparente ser um fenômeno social de baixa incidência no 
Brasil, Chesney-Lind e Shelden demonstram que pesquisas sobre o tema podem 
revelar importantes transformações na criminalidade, bem como nas dinâmicas 
das relações de gênero.
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ChÁvez-gArCíA, Miroslava. 6WDWHV�RI�'HOLQTXHQF\��5DFH�DQG�6FLHQFH� LQ� WKH�0DNLQJ�RI�
&DOLIRUQLD¶V�-XYHQLOH�-XVWLFH�6\VWHP. Los Angeles: University of California Press, 2012.

Nos Estados Unidos, negros e latinos constituem a maior parte dos jovens no 
sistema de justiça juvenil, embora sejam minoria na população do país. Perten-
centes a esse grupo possuem uma chance muito maior de serem presos, receberem 
sentenças mais longas e serem julgados como adultos. Partindo desse diagnóstico 
atual, (VWDGRV�GH�GHOLQTXrQFLD��UDoD�H�FLrQFLD�QD�FRQVWLWXLomR�GD�MXVWLoD�MXYHQLO�
da Califórnia reconstrói as origens da relação entre raça e justiça juvenil no mais 
rico e populoso estado americano. Nessa obra, a historiadora Miroslava Chávez-

-García expõe como ideias e práticas que alavancaram a formação da justiça 
juvenil no estado californiano serviram para patologizar, segregar e esterilizar 
jovens considerados problemáticos, sobretudo os pertencentes a minorias raciais.

A Escola de Whittier e a Escola Industrial de Preston constituem o cenário 
de (VWDGRV�GH�'HOLQTXrQFLD��2�IRFR�QHVVDV�HVFRODV�GH�UHIRUPD�±�FRPR�¿FDUDP�
conhecidas nos Estados Unidos – permite à autora analisar o contexto social e 
DV�LGHLDV�TXH�LPSXOVLRQDUDP�D�IRUPDomR�GD�MXVWLoD�MXYHQLO�QR�¿QDO�GR�VpFXOR�;,;��
bem como as práticas a que foram submetidos milhares de jovens e os episódios 
que marcaram a reorganização da justiça juvenil na década de 1940: os suicídios 
de dois jovens de origem mexicana em Whittier.

A partir da análise de cerca de 8.000 prontuários de internos, relatórios de 
avaliações sociais, reportagens de jornais, dados quantitativos e histórias orais, 
Chávez-García descreve minuciosamente as experiências dos jovens submetidos 
ao sistema de justiça juvenil. Cada um dos seis capítulos da obra carrega o nome 
de um ou mais personagens cujas histórias pessoais são utilizadas para ilustrar 
eventos mais amplos. Apesar de pouco analítica, a autora realiza uma descrição 
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minuciosa das práticas punitivas direcionadas à juventude. Assim, Estados de 
'HOLQTXrQFLD auxilia a compreender permanências e descontinuidades no controle 
de jovens da atualidade, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, país em que 
há poucos trabalhos sobre a formação da justiça juvenil e a experiência de jovens 
de minorias raciais a ela submetidos.

No Capítulo 1, a autora utiliza a história de Arthur C., um americano de 
ascendência mexicana, para ilustrar as transformações na forma como o Estado 
da Califórnia lidou com adolescentes vistos como problemáticos a partir da metade 
do século XIX. Após a anexação do território da Califórnia pelos Estados Unidos 
em 1848, abordagens centradas na família e na comunidade cederam espaço a um 
sistema estatal de controle de jovens indisciplinados. Com a conquista estaduni-
dense e com a descoberta de minas de ouro na Califórnia, grandes quantidades de 
HXUR�DPHULFDQRV�H�HXURSHXV�PLJUDUDP�SDUD�R�HVWDGR��PRGL¿FDQGR�D�FRQ¿JXUDomR�
social californiana.

Assim como no Brasil (AlvArez, 1990), formou-se nos Estados Unidos um 
movimento reformador de salvação da infância. Esse movimento estava parti-
cularmente preocupado com o aumento da população de jovens “incontroláveis” 
e em situações de necessidade nas ruas. Assim, novas organizações surgiram, 
como a Sociedade de Ajuda a Meninos e Meninas, em 1868, e a Sociedade para 
a Prevenção da Crueldade Contra Crianças, em 1876. A essa época, questões 
relativas à punição, como administração de prisões, prevenção de crimes e trata-
mento de presos penetraram o cenário político da Califórnia. Dessa forma, em 
1884, legisladores apontaram uma comissão para encontrar estratégias estatais 
para lidar com os jovens indesejados. A comissão recomendou que a Califórnia 
desenvolvesse um programa centrado na disciplina, educação e trabalho dos jovens, 
que deveriam ser colocados em um ambiente familiar separados por idade, sexo 
e características pessoais. Desse modo, a autora demonstra como o surgimento 
da justiça juvenil californiana – assim como no Brasil (AlvArez, 1990) – esteve 
estreitamente vinculado a uma preocupação com a juventude pobre urbana, que 
deveria ser reformada pelo Estado.

Nos três capítulos seguintes, Chávez-García expõe como as práticas de reforma 
GRV�MRYHQV�SDXWDUDP�VH�SRU�LGHLDV�FLHQWt¿FDV�GD�pSRFD�±�QRWDGDPHQWH�D�HXJHQLD�±�
em uma parceria entre Universidade e instituições correcionais. Assim, a autora 
GHPRQVWUD�FRPR�HVVD�DERUGDJHP�FLHQWt¿FD�GLIHUHQFLRX� MRYHQV� UHFXSHUiYHLV�GH�
não recuperáveis a partir da aplicação de testes de inteligência e de avaliações 
holísticas baseadas em concepções de superioridade de brancos e inferioridade 
de outros grupos raciais.
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O Capítulo 2, intitulado “Fred C. Nelles. Reformista Inovador, Eugenista 
Conservador”, demonstra como o diretor da Escola de Whittier entre 1912 e 1927 
HVIRUoRX�VH�SDUD�HVWDEHOHFHU�XP�SURJUDPD�SURJUHVVLVWD�H�FLHQWt¿FR�SDUD�VDOYDU�
os jovens californianos. Nelles buscou transformar a Escola, que funcionava sob 
uma lógica de disciplina militar, em um ambiente familiar. Uma de suas primeiras 
medidas foi a de acabar com castigos físicos. A Escola de Whittier, embora fundada 
em 1889 como uma alternativa à prisão, era palco de inúmeros castigos corporais. 
Com a orientação ou, no mínimo, a conivência da administração, guardas mal pagos 
e mal preparados utilizavam técnicas como a de amarrar jovens a postes e açoitá-los, 
FRORFi�ORV�HP�FRQ¿QDPHQWR�VROLWiULR�H�GHL[i�ORV�SHQGXUDGRV�SRU�DOJHPDV�QRV�SXOVRV�
até que desmaiassem. Além de proibir essas práticas, Nelles acabou com o sistema 
de recrutamento de jovens mais velhos, a quem a administração conferia certa auto-
ridade perante os demais internos, o que gerava situações de violência física e sexual.

1R�OXJDU�GHVVDV�SUiWLFDV��1HOOHV�FULRX�XP�VLVWHPD�EDVHDGR�QD�FRQ¿DQoD�GH�TXH�
os jovens cumpririam as normas. Caso isso não ocorresse, eles eram transferidos 
para uma unidade com menos benefícios. Assim, jovens que não obedecessem às 
regras poderiam ser alimentados apenas com pão e água, proibidos de conversar 
FRP�RXWURV�LQWHUQRV�RX�VHUHP�REULJDGRV�D�UHDOL]DU�WDUHIDV�HVSHFt¿FDV��'HVVH�PRGR��
Chávez-García demonstra que a nova abordagem estatal frente aos jovens delin-
TXHQWHV�H�DEDQGRQDGRV�QmR�VLJQL¿FRX�PHUDPHQWH�D�WUDQVLomR�SDUD�XPD�SXQLomR�
mais leniente, mas sim para uma forma de punir distinta: “não punir menos, mas 
punir melhor” (FouCAult, 2011, p.79).

  O programa de Nelles envolvia também a separação de adolescentes de 
acordo com suas características individuais. Para tanto, o diretor esforçou-se 
para enviar jovens cujas características revelassem inaptidão para a reabilitação 
a outras instituições. Além disso, Nelles contribuiu para a promulgação de uma lei 
permitindo o ingresso na Whittier de jovens de até 15 anos, já que os mais velhos 
eram considerados de difícil correção.

Membro da Academia de Criminologia do Sul da Califórnia, Nelles era um 
grande entusiasta da utilização da ciência para resolver problemas sociais. Assim, 
foi bem-sucedido em defender a criação do Escritório de Pesquisas Juvenis da 
Califórnia dentro da escola Whittier, conduzido por um psicólogo da Universidade 
de Stanford. É interessante observar que instituições como essa também foram 
construídas no Brasil, como o Laboratório de Biologia Infantil estabelecido no Rio 
de Janeiro e o Instituto de Pesquisas Juvenis, em São Paulo (cf. BernAl, 2004). 
Além de realizar pesquisas sobre a delinquência juvenil, os trabalhadores do insti-
tuto californiano aplicavam um teste de QI aos internos da escola, utilizando uma 
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escala que apresentava sete níveis, que iam desde “superior” até “idiota”. O objetivo 
HUD�LGHQWL¿FDU�TXDLV�MRYHQV�HUDP�SDVVtYHLV�GH�UHFXSHUDomR�H�TXDLV�GHYHULDP�VHU�
enviados a outras instituições para reclusão e esterilização. 

Chávez-García explica que os pesquisadores chegaram à conclusão de que, em 
comparação com jovens não criminosos, jovens “delinquentes” apresentavam um 
QI bastante inferior. Igualmente, concluíram que jovens brancos apresentavam, 
em média, um “atraso mental” muito menor do que o de adolescentes perten-
centes a minorias raciais, como negros e mexicanos. Como consequência, jovens 
pertencentes a minorias raciais tornaram-se raros em Whittier, já que Nelles os 
enviava para outras instituições. Em complemento à aplicação dos testes de QI, 
o instituto contava com “avaliadores eugenistas”. Para abordar o trabalho desse 
JUXSR��&KiYH]�*DUFtD�UHFRUUH�j�¿JXUD�GH�0LOGUHG�&RYHUW��TXH�Gi�QRPH�DR�&DStWXOR�
3. Covert, juntamente com seus colegas, entrevistou jovens e suas famílias com o 
objetivo de desvendar as causas hereditárias e ambientais de seu comportamento 
delinquente e de prever suas possibilidades de vida futura, baseando-se na eugenia.

$�HXJHQLD�FRPR�XP�FDPSR�FLHQWt¿FR�IRL�GHVHQYROYLGD�QR�¿QDO�GR�VpFXOR�;,;��
Inspirada em teorias biológicas como o Lamarckismo, segundo a qual o ambiente 
é capaz de moldar as características que um indivíduo passa a sua prole, a eugenia 
consistia na ideia de que a condição humana poderia ser melhorada prevenindo-se 
a transmissão de características tidas como inferiores. No Brasil, ideais eugênicos 
foram amplamente difundidos, inclusive no campo da punição. Como demonstra 
$OYDUH]���������LGHLDV�GD�HVFROD�LWDOLDQD�SRVLWLYLVWD�LQÀXHQFLDUDP�PpGLFRV�H�MXULVWDV�
que objetivavam reformar as leis penais no país, as quais deveriam se adequar a 
diferenças raciais. Nos Estados Unidos, teorias eugênicas foram defendidas por 
Charles Davenport, professor de Mildred Covert – na Universidade de Chicago 

– e criador do Escritório de Registros Eugênicos em 1910. A demanda por avalia-
ções de pacientes e presos era tão grande que Davenport criou um curso de seis 
semanas para treinamento de “avaliadores eugenistas”. Nesse curso, ensinavam-se 
antropologia, herança genética, origem de traços mentais e a aplicação de testes de 
QI. Em busca pelas causas da delinquência e na tentativa de prever o futuro dos 
jovens, os avaliadores entrevistavam adolescentes e suas famílias, investigando 
as características de seus parentes até a quarta geração, um trabalho semelhante 
ao levado a cabo na São Paulo do início do século XX (cf. BernAl, 2004).

2�REMHWLYR�GRV�DYDOLDGRUHV�HUD�PRQWDU�XPD�iUYRUH�JHQHDOyJLFD��LGHQWL¿FDQGR�
os “defeitos” que os ascendentes poderiam ter passado a seus descendentes. Tais 
avaliadores buscavam por sinais de alcoolismo, imoralidade sexual, excitabilidade, 
apatia, nomadismo e crime. Questões como jeito de falar e de sorrir, receptividade, 
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vocabulário e aparência eram avaliadas e associadas a traços biológicos. Quando 
QmR�HUD�SRVVtYHO�HQWUHYLVWDU�RV�IDPLOLDUHV��RV�DYDOLDGRUHV�UHFRUULDP�D�IRWRJUD¿DV�
para concluir sobre os traços de personalidade dos pais dos jovens. Em um dos 
relatórios descritos por Chávez-García, uma avaliadora narra que apenas olhando 
SDUD�D�IRWRJUD¿D�GD�PmH�GH�XP�MRYHP��FRQFOXLX�TXH�HOD�HUD�XPD�PXOKHU�GH�³SHUVR-
nalidade fraca”. Além disso, as casas e as vizinhanças das famílias dos jovens eram 
avaliadas, seguindo escalas padronizadas produzidas na Whittier. Essas escalas 
permitiam a atribuição de pontos (até cinco) para cinco categorias, avaliando 
aspectos como limpeza e tamanho da casa.

Conforme Chávez-García, as ideias pré-concebidas sobre os entrevistados 
¿FDYDP�FODUDV�QRV�UHODWyULRV�GRV�DYDOLDGRUHV��TXH�XVDYDP�H[SUHVV}HV�FRPR�³FDVD�
típica de negros” ou “casa surpreendentemente limpa para uma família mexicana”, 
ou ainda “expressa [ao falar] os exageros típicos de sua raça” (p. 87). Embora consi-
derações raciais sobre adolescentes brancos e suas famílias fossem raras, quando 
eram utilizadas revelavam o favorecimento dos avaliadores a esse grupo. Em um 
relatório sobre uma família de ascendência sueca, por exemplo, consta que seus 
membros eram “muito disciplinados, como era de se esperar de sua raça” (p. 90).

Nos testes de QI em que jovens não brancos atingiam resultados positivos, os 
avaliadores pareciam esforçar-se para explicar o comportamento criminoso dos jovens 
a partir de outros fatores. A autora narra que John, um menino negro internado em 
Whittier, atingiu o nível de QI mais alto já encontrado na escola. Ao entrevistá-lo, a 
eugenista Mildred Covert relatou que, embora o jovem tivesse apenas 12 anos, seu 
vocabulário era superior ao de universitários. Contudo, Covert relata ter percebido 
que John possuía uma “inércia racial” (p.89). Em suas recomendações sobre o futuro 
de adolescentes como John, os relatórios eram claros: executar trabalhos manuais 
simples. Como no Brasil (AlvArez, 1990), a conversão dos jovens indisciplinados em 
trabalhadores úteis estava no centro das preocupações dos reformadores californianos.

No Capítulo 4, Chávez-García revela como alguns jovens eram selecionados 
para passar por um processo de esterilização compulsória. Tal prática, defendida 
nos Estados Unidos por grupos como a Sociedade Americana de Eugenia e a 
Fundação de Melhoramento Humano, era destinada a promover “as qualidades 
raciais das gerações futuras” (p. 115). Na Califórnia, tal prática foi legalizada em 
1909, e podia ser aplicada em casos de “doença mental que pode ter sido herdada 
e provavelmente será transmitida a descendentes” (p. 63). Contestada judicial-
mente, tal legislação teve sua legalidade reconhecida pela Suprema Corte, que 
D¿UPRX�VXD�XWLOLGDGH�QR�FRQWUROH�GD�UHSURGXomR�GH�³LPEHFLV �́�&RPR�UHVXOWDGR��
cerca de 20.000 esterilizações foram levadas a cabo na Califórnia, um terço das 
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60.000 realizadas em todo o país, uma prática que só foi tornada ilegal em 1979 
no estado. Novamente, embora a maioria das esterilizações fosse dirigida contra 
brancos – que formavam a grande maioria da população –, não brancos estavam 
desproporcionalmente representados entre as vítimas.

Apesar do grande número de esterilizações realizadas, Chávez-García observa 
que a maioria das vítimas de esterilização era composta por pacientes em insti-
tuições de saúde mental. Uma minoria, cerca de 126 jovens “delinquentes”, foram 
esterilizados. O baixo número de adolescentes em comparação ao total de esteri-
lizados é atribuído pela autora ao desdém do eugenista Fred Butler – responsável 
pelo hospital que conduzia o procedimento – por criminosos. Tendo conduzido 
o Hospital de Sonoma por mais de 30 anos, Butler considerava que adolescentes 
delinquentes eram de difícil controle. Desse modo, a maioria dos jovens identi-
¿FDGRV�FRPR�³GpEHLV�PHQWDLV´�HP�:KLWWLHU�HUDP�HQYLDGRV�j�(VFROD�GH�3UHVWRQ�

(VVHV� WUrV� FDStWXORV�GHPRQVWUDP�FRPR�VDEHUHV� FLHQWt¿FRV�DUWLFXODUDP�VH�
nas práticas de reforma dos jovens californianos. No Brasil, apesar de não terem 
sido promulgadas leis permitindo a esterilização compulsória, a ciência da época 
QRUWHRX�D� FODVVL¿FDomR��SDWRORJL]DomR�H� VHJUHJDomR�GH� MRYHQV� ³DEDQGRQDGRV´�H�

“delinquentes” (BernAl, 2004). Como demonstra Chávez-García, as práticas cientí-
¿FDV�DGRWDGDV�SHODV�LQVWLWXLo}HV�GH�UHIRUPD�GRV�MRYHQV�FDOLIRUQLDQRV�IRUDP�YROWDGDV�
primordialmente às minorias raciais. Já no Brasil, ao analisar prontuários de jovens 
sob tutela do Serviço Social de Menores em São Paulo, Bernal (2004), não cons-
tatou haver tratamento diferenciado a brancos e negros. Todavia, a questão merece 
maior investigação. Nesse sentido, observa-se que, em relação a um período mais 
recente (1990-2006), Oliveira demonstra que a chance de adolescentes brancos 
serem sentenciados a uma medida privativa de liberdade é consideravelmente 
superior à de adolescentes negros (controladas outras variáveis), tanto no muni-
cípio quanto no estado de São Paulo. Portanto, assim como Chávez-García parte 
da situação atual de jovens negros e latinos nos Estados Unidos para conduzir 
uma pesquisa histórica sobre a justiça juvenil, é importante que pesquisadores 
brasileiros investiguem eventuais disparidades de tratamento racial nas práticas 
levadas a cabo durante a formação da justiça de jovens no país.

O Capítulo 5 da obra é dedicado à Escola Industrial de Preston. Seu foco 
principal reside nas práticas institucionais levadas a cabo na instituição desde 
o início de seu funcionamento, passando pela liderança de cerca de 25 anos de 
Otto Close, que dá nome ao capítulo, até os rumos da instituição após sua saída. 
6H�DV�SUiWLFDV�GH�FODVVL¿FDomR��GLVFLSOLQD�H��HP�DOJXQV�FDVRV��HVWHULOL]DomR�IRUDP�
responsáveis pelo sofrimento de diversos jovens institucionalizados na Whittier, a 
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descrição da autora sobre a Preston revelam práticas ainda mais duras. A Preston, 
embora também tenha surgido como alternativa às criticadas práticas punitivas 
direcionadas a jovens, não passou de uma prisão para adolescentes.

Ao longo dos anos, inúmeros castigos físicos foram denunciados na Preston, 
como o uso de chicotes de nove tiras com nós nas pontas, colocação de sal nas 
feridas dos jovens e isolamento. Nesse sentido, o próprio Close descreveu seus 
funcionários como “negligentes” e “sádicos”. Igualmente, outro diretor relatou 
o episódio em que sua esposa – que vivia com o marido na Preston – acordou 
horrorizada com os gritos e súplicas de jovens sendo chibatados. Uma das práticas 
que chama a atenção é a utilização de armas de fogo por alguns guardas, o que 
resultou na morte de um menino negro que tentou fugir da prisão.

Não obstante as péssimas condições da Preston em comparação à Whittier, um 
GRV�GLUHWRUHV�TXH�DQWHFHGHX�&ORVH�EXVFRX�GHVHQYROYHU�XP�SURJUDPD�FLHQWt¿FR�QD�
instituição com a contratação de pesquisadores da Universidade de Berkeley. Contudo, 
GL¿FXOGDGHV�¿QDQFHLUDV�H�LQ~PHUDV�WURFDV�GH�GLUHWRUHV�¿]HUDP�FRP�TXH�D�3UHVWRQ�
QmR�FRQVHJXLVVH�HVWDEHOHFHU�XP�SURJUDPD�VHPHOKDQWH�DR�GD�:KLWWLHU��$�LQH¿FiFLD�
da Escola na reforma de jovens era evidente: metade dos 250 jovens liberados pela 
Preston em 1929 por serem considerados exemplares tiveram como destino a prisão.

O cenário da Preston revela como os discursos de reforma da justiça juvenil e 
da necessidade de um tratamento especializado para a juventude não necessaria-
mente se traduzem em práticas reabilitadoras. No Brasil, tanto as instituições que 
foram construídas para salvar os jovens no início do século XX (AlvArez, 1990), 
quanto muitas das regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 – 
que prevê a proteção integral do jovem –, não deixaram de reproduzir práticas 
prisionais violentas (cf. SDH, 2012). 

No Capítulo 6, Cháves-García retorna à Escola Whittier para discutir eventos 
que deram início à remodelação do sistema de justiça juvenil da Califórnia. A partir 
GDV�PRUWHV�GH�GRLV�MRYHQV�GH�DVFHQGrQFLD�PH[LFDQD�HP�FHODV�GH�FRQ¿QDPHQWR�VROL-
tário nos anos 1939 e 1940, uma série de investigações revelou as práticas brutais 
executadas na Whittier. Nos últimos anos do comando de Fred Nelles e após sua 
morte em 1927, o programa de reabilitação da Whittier foi praticamente extinto. 
Falta de recursos, incompetência dos diretores, apatia do público em relação aos 
UHIRUPDWyULRV�H�R�IHFKDPHQWR�GR�FHQWUR�GH�SHVTXLVD�¿]HUDP�FRP�TXH�D�LQVWLWXLomR�
se parecesse cada vez mais a uma prisão adulta.

Quando Benny Moreno foi encontrado com um cinto envolto no pescoço em 
XPD�FHOD�GH�FRQ¿QDPHQWR��RQGH�HVWDYD�SRU�WHU�WHQWDGR�IXJLU�GD�LQVWLWXLomR��D�:KLW-
tier passou a ser alvo de interesse público. Sob pressão da comunidade mexicana 
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da Califórnia, que viu nesse episódio mais um exemplo de discriminação racial, 
o governador do estado criou uma comissão para investigar o caso. Apesar de 
outros internos revelarem ter recebido cintos por parte dos funcionários sem uma 
explicação e de um deles ter ouvido um funcionário ameaçar Moreno, a comissão 
eximiu a instituição de qualquer responsabilidade na morte do jovem.

A morte de Edward Leiva no ano seguinte, no entanto, gerou investigações 
mais intensas. Assim como Moreno, Leiva foi encontrado morto em uma solitária. 
6HX�VXSRVWR�VXLFtGLR�SRU�DV¿[LD�FRP�XP�OHQoRO�UHFHEHX�LQWHQVD�FREHUWXUD�PLGL-
ática, com mais de 150 artigos do jornal Los Angeles Examiner sobre a Whittier. 
Ao entrevistar o pai de Leiva, o jornal revelou que ele sabia dos abusos sofridos 
SHOR�¿OKR��TXH�OKH�KDYLD�UHODWDGR�DJUHVV}HV�ItVLFDV�H�VXD�FRORFDomR�HP�XPD�FHOD�
solitária, onde passara um mês alimentando-se apenas de pão e água. Contudo, 
quando o pai do menino lhe anunciou que denunciaria a situação às autoridades, 
/HLYD�VXSOLFRX�OKH�SDUD�TXH�QmR�R�¿]HVVH��FRP�PHGR�GH�UHWDOLDo}HV��

Pressionado pelo público, mais uma vez o governador da Califórnia criou uma 
comissão para investigar a situação em Whittier. Nessa investigação, ao contrário 
da primeira, foram reveladas inúmeras violências praticadas dentro da instituição, 
LQFOXVLYH�FRP�D�FRQLYrQFLD�GD�GLUHomR��8P�GRV�MRYHQV�RXYLGRV�D¿UPRX�WHU�SURFX-
rado o Superintendente para falar dos abusos sexuais praticados pelos guardas, 
tendo recebido como resposta que o próprio adolescente seria o culpado por tais 
ocorrências. Igualmente, a comissão constatou que eram comuns as agressões 
físicas. Entre as práticas violentas reveladas, estava a estratégia de obrigar jovens 
a sentarem em aquecedores elétricos até que confessassem infrações, e o espanca-
mento e estupro coletivo de internos por seus companheiros. Em relação à morte 
GH�/HLYD��D�FRPLVVmR�FRQFOXLX�TXH�HUD�¿VLFDPHQWH�LPSRVVtYHO�R�MRYHP�WHU�VH�DV¿-
xiado. Todavia, apesar das evidências, o Diretor do Departamento de Instituições 
GD�&DOLIyUQLD�GHVPHUHFHX�RV�WHVWHPXQKRV��D¿UPDQGR�TXH�SURYLQKDP�GH�SHVVRDV�

“de inteligência subnormal, insanas, psicopatas ou criminosos”.
�$R�¿QDO�GD� LQYHVWLJDomR��D�FRPLVVmR�VXJHULX�UHIRUPDV�QD� LQVWLWXLomR�SDUD�

que esta desenvolvesse um programa verdadeiramente reabilitador. Entre as 
PHGLGDV�VXJHULGDV��HVWDYDP�D�FRQWUDWDomR�GH�SUR¿VVLRQDLV�GH�GLYHUVDV�iUHDV��¿P�
dos castigos corporais, melhor treinamento e remuneração dos funcionários e 
incentivo a esportes e a atividades religiosas. Para além de Whittier, uma das 
consequências das investigações foi a criação da Autoridade Juvenil, a qual seria 
encarregada de substituir o caráter retributivo da justiça juvenil por um caráter 
reabilitador, uma proposta semelhante à que impulsionou a própria criação das 
escolas em Whittier e em Preston.
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Em um momento em que o Brasil se encaminha para um endurecimento 
da punição de jovens, com o aumento do período de internação de adolescentes 
(BrAsil, 2015) e a diminuição da idade de responsabilização penal (BrAsil, 1993), 
é importante que se produzam pesquisas não apenas sobre a punição de jovens 
na atualidade, mas também nas suas origens. Desse modo, será possível colocar 
R�SUHVHQWH�HP�SHUVSHFWLYD�� LGHQWL¿FDQGR�VH�GHVFRQWLQXLGDGHV��SHUPDQrQFLDV�H�
atualizações nos discursos e práticas sobre a punição de adolescentes. Sob essa 
perspectiva, a partir de (VWDGRV�GH�'HOLQTXrQFLD, é possível investigar como 
questões tais quais a preocupação com a juventude pobre, a utilização de saberes 
FLHQWt¿FRV��R�XVR�GH�SUiWLFDV�GH�GLVFLSOLQD�H�GH�FDVWLJRV�EUXWDLV��FXMRV�HIHLWRV�Mi�VmR�
conhecidos, atualizam-se na atual conjuntura da punição de adolescentes.
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Foucault, governmentality, and critique

Thomas Lemkea

Tradução de Eduardo Altheman Camargo Santosb

Ocorre-me frequentemente citar conceitos, frases e textos de Marx, mas sem me 
VHQWLU�REULJDGR�D�DFUHVFHQWDU�D�LVWR�D�SHTXHQD�SHoD�DXWHQWL¿FDGRUD�TXH�FRQVLVWH�
em fazer uma citação de Marx, em colocar cuidadosamente a referência de pé 
de página, e em acompanhar a citação de uma referência elogiosa, por meio de 
que se pode ser considerado como alguém que conhece Marx, que reverencia 
Marx e que será honrado pelas revistas ditas marxistas. Cito Marx sem dizê-lo, 
sem colocar aspas, e como eles não são capazes de reconhecer os textos de Marx, 
passo por ser aquele que não cita Marx. Será que um físico, quando faz física, 
experimenta a necessidade de citar Newton ou Einstein?
Michel Foucault, 6REUH�D�SULVmR

Étienne Balibar escreveu certa vez que a obra de Foucault é marcada por um 
tipo de “embate genuíno” com Marx (1992, p. 39), sendo tal embate uma das prin-
cipais fontes de sua produtividade. De acordo com Balibar, Foucault deslocou-se, 
em seu desenvolvimento teórico, de uma ruptura com o marxismo enquanto teoria, 
para uma “aliança tática”, ou seja, para o uso de alguns conceitos marxistas ou 
de alguns conceitos compatíveis com o marxismo2. Concordo plenamente com 
tal observação e, na verdade, gostaria de lidar em maior detalhe com um desses 
conceitos: o conceito de governamentalidade. Ao mesmo tempo, não acho que 
%DOLEDU� HVWHMD� FRUUHWR�HP�D¿UPDU�TXH�DV�GLIHUHQoDV�HQWUH�0DU[�H�)RXFDXOW� VH�
devam ao fato de que este adira a um “materialismo do corpo” que se concentra 

1 N. do T.: Artigo publicado originalmente como: LEMKE, Thomas. Foucault, Governmentality, 
and Critique. Rethinking Marxism, 14:3, 2002, pp. 49-64, DOI: 10.1080/089356902101242288. 
Sempre que possível, o tradutor efetuou as correspondências das citações de Lemke, observando 
as traduções disponíveis para o leitor lusófono. 

a Professor de Sociologia com foco em “Biotecnologias, Natureza e Sociedade” na Faculdade de 
Ciências Sociais da Universidade J. W. Goethe, em Frankfurt am Main, Alemanha. 

b 'RXWRUDQGR�GR�3URJUDPD�GH�3yV�*UDGXDomR�HP�6RFLRORJLD�GD�)DFXOGDGH�GH�)LORVR¿D��/HWUDV�H�
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e bolsista do CNPq.

2 1XPD�OLQKD�VHPHOKDQWH��5REHUWR�1LJUR�D¿UPD�TXH�XPD�SHUPDQHQWH�$XVHLQDQGHUVHW]XQJ com 
Marx (a palavra alemã captura o duplo sentido de confrontação e combate) está no coração da 
obra de Foucault (2001, p. 433).

TRADUÇÃO
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na crítica de técnicas disciplinares. Na verdade, Balibar não leva em consideração 
importantes transformações teóricas na obra de Foucault, especialmente após a 
publicação do volume um de História da Sexualidade, que resultou na aparição da 
problemática do governo, que é muito mais próxima de uma perspectiva marxista 
do que Balibar observou.

Neste artigo, gostaria de tratar de duas questões. Em primeiro lugar, por que o 
problema do governo assume um papel central na obra de Foucault? Em segundo, 
como esse conceito poderia servir para analisar e criticar as práticas neoliberais 
contemporâneas?

A GENEALOGIA DA GOVERNAMENTALIDADE
A obra de Foucault após 9LJLDU�H�SXQLU é caracterizada por dois projetos aparen-

temente díspares. De um lado, há seu interesse em racionalidades políticas e na 
“genealogia do Estado”, que ele investiga em uma série de conferências, artigos e 
entrevistas. De outro, há uma concentração em questões éticas e na “genealogia 
do sujeito”, que é o tema de seu projeto de livro sobre a história da sexualidade. 
O “elo perdido” entre esses dois interesses de pesquisa é o problema do governo. 
Trata-se de um elo porque Foucault utiliza-o justamente para analisar as cone-
xões entre o que ele chamou de tecnologias de si e as tecnologias de dominação, 
a constituição do sujeito e a formação do Estado. E está perdido pois Foucault 
desenvolveu tal noção em suas conferências de 1978 e 1979 no &ROOqJH�GH�)UDQFH e 
o material encontra-se quase inteiramente não publicado – no momento, disponível 
DSHQDV�HP�¿WD�GH�iXGLR3. Dado que nos anos de 1980 Foucault concentrou-se em 
sua história da sexualidade e na “genealogia da ética”, a problemática do governo 
enquanto contexto maior de sua obra ainda é deveras desconhecida.

As conferências de 1978 e 1979 focam-se na “genealogia do Estado moderno” 
(aula de 5 de abril de 1978 - FouCAult, 1982, p. 43). Foucault cunha o conceito de 

“governamentalidade” como um “guia” para a análise que ele oferece por meio de 
reconstruções históricas que abrangem um período iniciado na Grécia Antiga 
até o neoliberalismo moderno (FouCAult, 1997a, p. 67). O elo semântico entre 
governo (JRXYHUQHU��e modos de pensamento (PHQWDOLWp) indica que não é possível 
estudar as tecnologias de poder sem uma análise da racionalidade política que 
as sustentam. Mas há um segundo aspecto de igual importância. Foucault usa 
a noção de governo em um sentido abrangente, orientado em larga medida pelo 

3  N. do T.: Como se sabe, tais conferências encontram-se hoje já publicadas, inclusive em portu-
guês. Cf. FouCAult, 2008.
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sentido mais antigo do termo e esboçando a relação íntima entre formas de poder 
e processos de subjetivação. Enquanto hoje a palavra governo possui somente 
XP�VLJQL¿FDGR�SROtWLFR��)RXFDXOW�p�FDSD]�GH�PRVWUDU�TXH�DWp�ERD�SDUWH�GR�VpFXOR�
XVIII, o problema do governo era colocado em um contexto mais amplo. Governo 
era um termo discutido não apenas em tratados políticos, mas também em textos 
¿ORVy¿FRV�� UHOLJLRVRV��PpGLFRV� H�SHGDJyJLFRV��$OpP�GH�JHVWmR�SHOR�(VWDGR�RX�
SHOD�DGPLQLVWUDomR�� ³JRYHUQR´� WDPEpP�VLJQL¿FDYD�SUREOHPDV�GH�DXWRFRQWUROH��
orientação para a família e para as crianças, gestão doméstica, direção da alma, 
H�DVVLP�SRU�GLDQWH��3RU�HVVH�PRWLYR��)RXFDXOW�GH¿QH�JRYHUQR�FRPR�FRQGXWD��RX��
mais precisamente, como “a conduta da conduta” e, logo, como um termo que vai 
do “governo de si” ao “governo dos outros”. De maneira geral, em sua história da 
governamentalidade, Foucault se empenha para mostrar como o Estado soberano 
moderno e o indivíduo autônomo moderno determinam reciprocamente suas 
emergências (aula de 8 de fevereiro de 1978 – FouCAult, 1982, p. 16-17; FouCAult, 
1995, p. 243–244; senellArt, 2006)4.

O conceito de governamentalidade foi corretamente considerado uma “noção 
chave” (Allen, 1991, p. 431) ou um “termo desordenador” (keenAn, 1982, p. 36) da 
obra de Foucault. Ele tem um papel decisivo em sua analítica do poder em diversos 
sentidos: ele oferece uma visão do poder para além de uma perspectiva centrada 
seja no consenso, seja na violência; ele liga tecnologias de si com tecnologias de 
GRPLQDomR��D�FRQVWLWXLomR�GR�VXMHLWR�FRP�D�IRUPDomR�GR�(VWDGR��H��¿QDOPHQWH��HOH�
ajuda a diferenciar poder de dominação. Vamos examinar um aspecto de cada vez.

(1) A obra de Foucault dos anos de 1970 tinha um ponto de referência central: a 
crítica do “discurso jurídico-político” (FouCAult, 1988). Sua tese era que esse modelo 
de poder sustenta tanto as teorias liberais da soberania, quanto as concepções 
marxistas dogmáticas da dominação de classe. Enquanto aquelas alegam que a 
DXWRULGDGH�OHJtWLPD�p�FRGL¿FDGD�QD�OHL�H�HVWi�HQUDL]DGD�HP�XPD�WHRULD�GH�GLUHLWRV��
estas localizam o poder na economia e consideram o Estado um instrumento da 
burguesia. A suposição comum dessas concepções bastante heterogêneas é a ideia 
do poder como algo que pode ser possuído (por uma classe ou pelo Estado, por uma 
elite ou pelo povo), que é primariamente repressivo em seu exercício e que pode 
ser localizado em uma fonte única e centralizada, como o Estado ou a economia 
(FouCAult, 1980, p. 78-109; hindess, 1996).

4  Está além do escopo desta apresentação resumir esses cursos (Cf. leMke, 1997, 2001; gordon, 
1991). Ao invés disso, neste artigo quero mostrar por que o conceito de governamentalidade ocupa 
um lugar central na obra de Foucault e como ele poderia ser utilizado como uma ferramenta 
para criticar estratégias neoliberais contemporâneas.
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Ao criticar em sua obra até meados de 1970 o papel central que os meca-
nismos da lei e da legitimação por consenso receberam na concepção jurídica do 
poder, Foucault viu o modo central de poder, acima de tudo, na guerra e na luta: 

“a hipótese de Nietzsche”, como ele a chamou (FouCAult, 2002, p. 24-26; FouCAult, 
1980, p. 91). Mas mesmo em sua recusa do conceito jurídico-discursivo do poder, 
ele permaneceu dentro desta problemática da legitimação e da lei. Ao alegar que 
a concepção estratégica deveria fornecer o “exato oposto” (1980, p. 97) do modelo 
jurídico, Foucault aceitou o modelo jurídico por simplesmente negá-lo: ao invés de 
consenso e lei, ele insistiu em coação e guerra; ao invés de assumir a perspectiva 
macro do Estado e de centrar-se nos detentores de poder, ele preferiu investigar 
a microfísica do poder e as estratégias anônimas. Em suma, o objetivo era “cortar 
a cabeça do rei” (FouCAult, 1988, p.86) na análise política, deslocando o foco da 
lei e da legitimação, da vontade e do consenso. Mas ao rejeitar o modelo jurídico 
e adotar a visão oposta, Foucault inverteu-o. Ao invés de cortar a cabeça do rei, 
ele simplesmente virou de cabeça para baixo a concepção que ele criticava, ao 
substituir lei e contrato por guerra e conquista. Em outras palavras, o “degolar” 
só poderia ser o primeiro passo. Depois disso, é necessário lidar com a seguinte 
questão: “como é possível que esse corpo sem cabeça frequentemente se comporte 
como se ele de fato tivesse uma cabeça?” (deAn, 1994, p. 156, grifo no original)5.

Foucault examina essa questão introduzindo a problemática do governo. Ele 
agora sublinha que o poder é acima de tudo sobre orientação e )�KUXQJ: isto é, 
governar as formas de autogoverno, estruturando e moldando o campo de ação 
possível dos sujeitos. Este conceito de poder como condução não exclui formas 
FRQVHQVXDLV�RX�R�UHFXUVR�j�YLROrQFLD��(OH�VLJQL¿FD�TXH�D�FRHUomR�RX�R�FRQVHQVR�
são reformulados como meios de governo entre outros; eles são antes “efeitos” ou 

“instrumentos” do que “fundação” ou “fonte” de relações de poder (FouCAult, 1995, 
p. 242-245). “A hipótese de Foucault” – como proponho chamá-la, em contraste 
com a hipótese de Nietzsche – é caracterizada por investigar as condições de 
um consenso ou os pré-requisitos da aceitação. Consequentemente, o conceito 
de governamentalidade representa uma movimentação teórica para além da 
problemática do consenso e da vontade, de um lado, e da conquista e da guerra, 
de outro: “O modo de relação próprio do poder não há que ser buscado, então, do 
lado da violência e da luta nem do lado do contrato ou do nexo voluntário (que no 

5  Dois pensadores marxistas franceses, Michel Pêcheux (1984) e Nicos Poulantzas (1985), esta-
vam entre os primeiros a lidar com esses problemas teóricos e a tentar formular uma crítica 
produtiva da concepção de poder de Foucault.
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Pi[LPR��Vyɀ�SRGHP�VHU�LQVWUXPHQWRV���PDV�GR�ODGR�GHVWH�PRGR�GH�DomR�VLQJXODU��
QHP�JXHUUHLUR�QHP�MXUtGLFR��TXH�p�R�governo” (FouCAult, 1995, p. 244; grifo meu).

(2) Isso nos leva à segunda característica da governamentalidade. A governa-
mentalidade é introduzida por Foucault para estudar a capacidade “autônoma” de 
autocontrole do indivíduo e como isso está ligado a formas de dominação política 
e exploração econômica. A esse respeito, o interesse de Foucault por processos 
de subjetivação não sinaliza que ele abandona a problemática do poder, mas, ao 
contrário, revela uma continuação e uma correção de seu trabalho anterior que o 
torna mais preciso e concreto. É correto falar em uma “ruptura”, mas essa ruptura 
não se dá entre a genealogia do poder e uma teoria do sujeito, mas dentro da proble-
mática do poder. O conceito de poder não é abandonado, mas é submetido a um 

“deslocamento teórico” (FouCAult, 1984, p. 10) radical. Foucault corrige os achados 
dos estudos anteriores, nos quais ele investigou a subjetividade primariamente a 
partir de uma visão de “corpos dóceis” e enfatizou demasiadamente os processos 
de disciplina. Agora, a noção de governo é usada para investigar as relações entre 
tecnologias de si e tecnologias de dominação (Cf. FouCAult, 2004b).

Parece-me que, se quisermos analisar a genealogia do sujeito nas sociedades 
ocidentais, temos de levar em conta não apenas as técnicas de dominação, mas 
também as técnicas do eu. Digamos que se tem de levar em conta a interação 
entre estes dois tipos de técnicas, os pontos em que as tecnologias de dominação 
dos indivíduos uns sobre os outros recorrem a processos pelos quais o individuo 
age sobre si próprio e, em contrapartida, os pontos em que as técnicas do eu são 
integradas em estruturas de coerção.
O ponto de contato do modo como os indivíduos são manipulados e conhecidos 
por outros encontra-se ligado ao modo como se conduzem e se conhecem a si 
próprios. Pode chamar-se a isto o governo. Governar as pessoas no sentido lato 
do termo, tal como se dizia, na França no século XVI do governar as crianças, 
ou do governar a família, ou governar almas, não é uma maneira de forçar as 
pessoas a fazer o que o governador quer. É sempre um difícil e versátil equilí-
EULR�GH�FRPSOHPHQWDULGDGH�H�FRQÀLWR�HQWUH�WpFQLFDV�TXH�DVVHJXUDP�D�FRHUomR�
H�SURFHVVRV�SRU�PHLR�GRV�TXDLV�R�HX�p�FRQVWUXtGR�H�PRGL¿FDGR�SRU�VL�SUySULR�
(FouCAult, 1993, p. 208-9).

(3) Foucault introduz uma diferenciação entre poder e dominação que está 
apenas implícita em seu trabalho anterior. Ele insiste que “[...] é preciso distinguir 
as relações de poder como jogos estratégicos entre liberdades – jogos estratégicos 
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que fazem com que uns tentem determinar a conduta dos outros, ao que os outros 
tentam responder não deixando sua conduta ser determinada ou determinando 
em troca a conduta dos outros – e os estados de dominação, que são o que geral-
mente se chama de poder. E entre os dois, entre os jogos de poder e os estados de 
dominação, temos as tecnologias governamentais [...]” (2004a, p. 285). Segue-se 
D�LVVR�TXH�)RXFDXOW�LGHQWL¿FD�WUrV�WLSRV�GH�UHODo}HV�GH�SRGHU��MRJRV�HVWUDWpJLFRV�
entre liberdades, governo e dominação.

Poder como MRJRV� HVWUDWpJLFRV é uma característica ubíqua da interação 
KXPDQD�QD�PHGLGD� HP�TXH� VLJQL¿FD� HVWUXWXUDU�R� FDPSR�SRVVtYHO�GH� DomR�GH�
outros. Isso pode assumir muitas formas (por exemplo, manipulação ideológica 
ou argumentação racional, conselho moral ou exploração econômica), mas não 
QHFHVVDULDPHQWH�VLJQL¿FD�TXH�R�SRGHU�p�H[HUFLGR�FRQWUD�RV�LQWHUHVVHV�GD�RXWUD�SDUWH�
de uma relação de poder, e nem que “determinar a conduta dos outros” é intrin-
secamente “mau”. Além disso, relações de poder nem sempre resultam em uma 
remoção de liberdade ou de opções disponíveis para os indivíduos. Ao contrário, 
poder, no sentido que Foucault dá ao termo, pode resultar em um “empoderamento” 
ou em “responsabilização” dos sujeitos, forçando-os a tomarem decisões “livres” 
em campos de ação.

*RYHUQR�refere-se a modos de poder mais ou menos sistematizados, regulados 
H�UHÀHWLGRV��XPD�³WHFQRORJLD´��TXH�YmR�DOpP�GR�H[HUFtFLR�HVSRQWkQHR�GH�SRGHU�VREUH�
RXWURV��VHJXLQGR�XPD�IRUPD�HVSHFt¿FD�GH�UDFLRFtQLR��XPD�³UDFLRQDOLGDGH´��TXH�
GH¿QH�R�telos da ação ou os meios adequados para realizá-la. Governo, então, é “a 
regulação da conduta pela aplicação mais ou menos racional dos meios técnicos 
apropriados” (hindess, 1996, p. 106). Por exemplo, em suas conferências sobre 
a “genealogia do Estado”, Foucault distingue entre o pastorado cristão como um 
governo espiritual das almas orientado para a salvação em outro mundo, e a razão 
de Estado como um governo político dos homens garantindo bem-estar nesse 
mundo. De maneira muito próxima, o poder disciplinar ou o soberano são rein-
terpretados não como formas opostas de poder, mas como diferentes tecnologias 
de governo.

Dominação é um tipo particular de relação de poder que é tanto estável quanto 
KLHUiUTXLFD��¿[D�H�GLItFLO�GH�VHU�UHYHUWLGD��)RXFDXOW�UHVHUYD�R�WHUPR�³GRPLQDomR´�
para “o que normalmente chamamos de poder” (2004a, p. 285). Dominação refere-

-se àquelas relações assimétricas de poder nas quais as pessoas subordinadas 
têm pouco espaço de manobra porque sua “margem de liberdade é extremamente 
limitada” (p. 277). Mas estados de dominação não são a fonte primária para se 
manter o poder ou explorar assimetrias; ao contrário, eles são efeitos de tecnolo-
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gias de governo. Tecnologias de governo são responsáveis pela sistematização, pela 
estabilização e pela regulação de relações de poder que podem levar a um estado 
de dominação (Cf. hindess, 1996; PAtton, 1998; lAzzArAto, 2000).

NEOLIBERALISMO E CRÍTICA
Como esse quadro teórico poderia ser usado para uma crítica do neolibera-

lismo? A relevância e a contribuição potencial do conceito de governamentalidade 
SRGH�¿FDU�PDLV�FODUD�VH�D�FRPSDUDUPRV�FRP�DV�IRUPDV�GRPLQDQWHV�GH�FUtWLFD�GDV�
práticas neoliberais. Muito esquematicamente, encontramos três linhas principais 
de análise que são partilhadas por uma grande aliança, de sociólogos como Anthony 
Giddens e Pierre Bourdieu, a proponentes da teoria marxista – mesmo que suas 
UHVSHFWLYDV�SRVLo}HV�SROtWLFDV�H�WHyULFDV�GL¿UDP�FRQVLGHUDYHOPHQWH��(P�SULPHLUR�
lugar, o neoliberalismo é tratado como um manipulador “conhecimento errado” da 
sociedade e da economia que deve ser substituído por um conhecimento correto 
RX�HPDQFLSDWyULR�±�R�TXH�VLJQL¿FD�FLHQWt¿FR�RX�³LPSDUFLDO �́�$�FUtWLFD�IUHTXHQWH-
mente foca-se nas “contradições inerentes” ou na “teoria falha” do neoliberalismo 
que não poderia suportar a luz das “verdadeiras” leis da sociedade e dos “reais” 
mecanismos da política: neoliberalismo como uma ideologia. Em segundo lugar, 
críticos veem no neoliberalismo a extensão da economia no domínio da política, 
o triunfo do capitalismo sobre o Estado, a globalização que escapa às regulações 
políticas do Estado-nação. Esse diagnóstico é seguido da terapia apropriada. A 
estratégia (defensiva) almeja “civilizar” um capitalismo “bárbaro” que hoje em 
dia saiu do controle; a ênfase é colocada na re-regulação e na re-incorporação 
[UHHPEHGGLQJ]: neoliberalismo como uma realidade político-econômica. A terceira 
linha de crítica é dirigida contra os efeitos destrutivos do neoliberalismo sobre os 
indivíduos. Poderíamos citar a desvalorização das experiências tradicionais que 
o neoliberalismo promove, o processo de individualização colocando em risco os 
ODoRV�FROHWLYRV��H�RV�LPSHUDWLYRV�GH�ÀH[LELOLGDGH��GH�PRELOLGDGH�H�GH�DVVXQomR�GH�
ULVFRV�TXH�DPHDoDP�YDORUHV�IDPLOLDUHV�H�D¿OLDo}HV�SHVVRDLV��QHROLEHUDOLVPR�FRPR�

“anti-humanismo prático”.
Embora essas formas de crítica apontem corretamente alguns efeitos impor-

tantes do governo neoliberal, elas são ao mesmo tempo marcadas por limitações 
H�GH¿FLrQFLDV�VpULDV��2�SUREOHPD�SULQFLSDO�p�TXH�HODV�HPSUHHQGHP�XPD�FUtWLFD�GR�
neoliberalismo que conta com os próprios conceitos que elas pretendem criticar. 
Elas operam opondo conhecimento ao poder, Estado à economia, sujeito à repressão, 
e podemos muito bem questionar que papel esses dualismos têm na constituição e 
estabilização das sociedades capitalistas liberais. Creio que a contribuição crítica 
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do conceito de governamentalidade para o estudo da governamentalidade neoli-
beral está justamente em superar [EULGJLQJ] esses dualismos, tentando analisá-los 
em um “plano de imanência”. Ao acoplar formas de conhecimento, estratégias de 
poder e tecnologias de si, ela permite uma consideração mais abrangente das trans-
formações políticas e sociais em curso, dado que ela torna visível a profundidade 
e a amplitude dos processos de dominação e exploração. Vamos desenvolver um 
pouco este ponto nos voltando para cada crítica em maior detalhe.

RACIONALIDADE E REALIDADE
O primeiro aspecto importante do conceito de governamentalidade é que ele 

não justapõe política e conhecimento, mas articula um “conhecimento político” 
(FouCAult, 1997a, p. 67). Foucault não coloca a questão da relação entre práticas e 
racionalidades, sua correspondência ou não correspondência, no sentido de um 
GHVYLR�RX�GH¿FLrQFLD�GD�UD]mR��6HX�³SUREOHPD�SULQFLSDO´�QmR�p�LQYHVWLJDU�VH�SUiWLFDV�
conformam-se a racionalidades, “mas descobrir a que tipo de racionalidade elas 
recorrem” (2003b, p. 78). A analítica do governo não se concentra somente nos 
mecanismos de legitimação da dominação ou de mascaramento da violência, mas se 
foca no conhecimento que é parte das práticas, na sistematização e “racionalização” 
de uma pragmática da orientação. Nesta perspectiva, racionalidade refere-se não a 
uma razão transcendental, mas a práticas históricas; ela não implica um julgamento 
normativo, dado que se refere a relações sociais. Foucault deixa isso muito claro:

Não creio que se possa falar de “racionalização” em si, sem, de uma parte, supor 
um valor razão absoluto e sem se expor, de outra, a pôr um pouco de qualquer 
coisa sob a rubrica das racionalizações. Penso que é preciso limitar essa palavra 
a um sentido instrumental e relativo. A cerimônia dos suplícios públicos não é 
mais irracional em si que o encarceramento em uma cela; mas ela é irracional 
em relação a um tipo de prática penal que fez aparecer uma nova maneira de 
visar, através da pena, a certos efeitos, de calcular sua utilidade, de lhe encontrar 
MXVWL¿FDo}HV��GH�JUDGXi�OD�HWF��'LJDPRV�TXH�QmR�VH�WUDWD�GH�DIHULU�SUiWLFDV�FRP�D�
medida de uma racionalidade que as faria apreciar como formas mais ou menos 
perfeitas de racionalidade; mas, antes, de ver como formas de racionalizações se 
inscrevem em práticas, ou sistemas de práticas, e que papel elas desempenham 
ali. Pois é verdade que não há “práticas” sem um certo regime de racionalidade 
(FouCAult, 2003a, pp. 342).
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Nesta perspectiva, uma racionalidade política não é um conhecimento puro e 
neutro que simplesmente “representa” a realidade governada. Não é uma instância 
exterior, mas um elemento do próprio governo que ajuda a criar um campo 
discursivo no qual exercer o poder é “racional”. O conceito de governamentalidade 
sugere que é importante averiguar não somente se a racionalidade neoliberal é 
uma representação adequada da sociedade, mas também como ela funciona como 
uma “política da verdade”, produzindo novas formas de conhecimento, inventando 
noções e conceitos diferentes que contribuem para o “governo” de novos domínios 
de regulação e de intervenção 6.

O discurso sobre “desenvolvimento sustentável” pode servir como um exemplo 
para ilustrar esse ponto. Um aspecto importante da “nova ordem mundial” é a 
reconceitualização da natureza externa em termos de um “ecossistema”. A natu-
UH]D��TXH�RXWURUD� VLJQL¿FRX�XP�HVSDoR� LQGHSHQGHQWH� FODUDPHQWH� VHSDUDGR�GR�
social, com um poder independente para agir, e regulado por leis autônomas, está 
cada vez mais se tornando o “meio ambiente” do sistema capitalista. A concepção 
do ecossistema é também a reinvenção das fronteiras entre natureza e sociedade. 
Tendo em vista os perigos “globais” de hoje, o principal problema agora é menos 
a noção restritiva dos “limites de crescimento” do que um crescimento dinâmico 
dos limites. Em uma era de “desenvolvimento sustentável”, áreas previamente 
inexploradas estão sendo abertas no interesse de capitalização e de oportunidades 
para exploração comercial. A natureza e a própria vida estão sendo tragadas para 
GHQWUR�GR�GLVFXUVR�HFRQ{PLFR�GH�JHVWmR�H¿FLHQWH�GH�UHFXUVRV�

$�QDWXUH]D�QmR�p�PDLV�GH¿QLGD�H�WUDWDGD�FRPR�XP�GRPtQLR�H[WHUQR�H�H[SORUi-
vel. Por meio de um novo processo de capitalização, ocasionado primariamente 
por uma troca na representação, aspectos anteriormente “não capitalizados” da 
natureza e da sociedade tornam-se internos ao capital [...] Essa transformação 

6  Foucault introduziu a noção de problematização para separar mais claramente em seus estudos 
o procedimento metodológico de “nominalismo histórico” e “crítica nominalista” (FouCAult, 
2003a, p. 351) de concepções realistas, de um lado, e posições relativistas, de outro.

Pois quando digo que estou estudando a “problematização” da loucura, do crime ou da 
sexualidade, isso não é uma forma de negar a realidade de tais fenômenos. Pelo con-
trário, tentei mostrar que era precisamente algo realmente existente no mundo que foi 
alvo de regulação social em um dado momento. A questão que se coloca é essa: como e 
por que algumas coisas muito diferentes no mundo foram postas juntas, caracterizadas, 
analisadas e tratadas como, por exemplo, a “doença mental”? Quais são os elementos 
que são relevantes para uma determinada “problematização”? 
E mesmo que eu não venha a dizer que o que é caracterizado como “esquizofrenia” cor-
responda a algo real no mundo, isso não tem nada a ver com idealismo. Pois eu acho que 
há uma relação entre a coisa que é problematizada e o processo de problematização. A 
problematização é uma “resposta” a uma situação concreta que é real. (FouCAult, 2013, 
p. 113; cf. leMke, 1997, p. 327–46)
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WDOYH]�VHMD�PDLV�YLVtYHO�QDV�GLVFXVV}HV�VREUH�D�ELRGLYHUVLGDGH�GD�ÀRUHVWD�WURSLFDO��
D�FKDYH�SDUD�D�VREUHYLYrQFLD�GD�ÀRUHVWD�WURSLFDO�p�YLVWD�FRPR�ORFDOL]DGD�QRV�JHQHV�
da espécie, cuja utilidade pode ser liberada para lucro por meio de engenharia 
genética e de biotecnologia na produção de produtos comercialmente valorosos, 
como fármacos. Logo, o capital desenvolve uma tendência conversadora [con-
YHUVDWLRQDOLVW@��VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GLIHUHQWH�GH�VXD�IRUPD�GHVWUXWLYD�H�LPSUX-
dente usual (esCoBAr, 1996, p. 47; comparar com eBlinghAu; stiCkler, 1996; cf. 
também dArier, 1999). 

Além disso, o conceito de governamentalidade ajuda a localizar com precisão 
o caráter estratégico do governo. Diferenciar racionalidades de tecnologias de 
governo não assinala o choque entre programa e realidade, a confrontação do 
mundo do discurso com o campo das práticas. As relações entre racionalidades 
e tecnologias, programas e instituições são muito mais complexas do que uma 
simples aplicação ou transferência. A diferença entre os objetivos visados de um 
programa e seus efeitos reais não se refere à pureza do programa e à impureza 
da realidade, mas a realidades diferentes e a estratégias heterogêneas. A história 
não é a realização de um plano, mas o que se encontra “entre” esses níveis. Logo, 
Foucault vê as racionalidades como parte de uma realidade que é caracterizada 
pelo “fracasso” permanente de programas.

Permita-me fazer referência novamente a um exemplo que o próprio Foucault 
forneceu em 9LJLDU�H�3XQLU: o fracasso do sistema prisional, que produziu a delin-
quência como um efeito não intencional. Em sua genealogia da prisão, Foucault 
não confronta realidade com intenção, e tampouco concebe o problema em termos 
de funcionalidade ou adequação. A institucionalização da prisão no século XIX 
produziu

um efeito que não estava de modo algum previsto de antemão, que nada tinha 
D�YHU�FRP�XPD�DVW~FLD�HVWUDWpJLFD�SURGX]LGD�SRU�XPD�¿JXUD�PHWD�RX�WUDQV�
histórica que o teria percebido e desejado. Este efeito foi a constituição de um 
PHLR�GHOLQTXHQWH��>���@�$�SULVmR�IXQFLRQRX�FRPR�¿OWUR��FRQFHQWUDomR��SUR¿VVLR-
nalização, isolamento de um meio delinquente. A partir mais ou menos de 1830, 
DVVLVWHíVH�D�XPD�UHXWLOL]DomR�LPHGLDWD�GHVWH�HIHLWR�LQYROXQWiULR�H�QHJDWLYR�HP�
uma nova estratégia, que de certa forma ocupou o espaço vazio ou transformou o 
QHJDWLYR�HP�SRVLWLYR��R�PHLR�GHOLQTXHQWH�SDVVRX�D�VHU�UHXWLOL]DGR�FRP�¿QDOLGDGHV�
políticas e econômicas diversas (como a extração de um lucro do prazer, com a 
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organização da prostituição). É isto que chamo de preenchimento estratégico 
do dispositivo (FouCAult, 1979b, p. 245–6).

Ao reconstruir essa “dimensão estratégica”, também é possível levar mais em 
FRQVLGHUDomR�RV�FRQÀLWRV�H�UHVLVWrQFLDV�TXH�VmR�SURPRYLGRV�FRQWUD�WHFQRORJLDV�H�
racionalidades de governo. Embates e lutas não ocorrem somente em um inter-
valo “entre” programas e sua “realização”; eles não são limitados a algum tipo de 

“energia negativa” ou capacidade obstrutiva. Ao invés de “distorcer” o programa 
“original”, na verdade eles são sempre já parte dos programas em si, contribuindo 
DWLYDPHQWH�FRP�³WUDQVLJrQFLDV �́�³¿VVXUDV´�H�³LQFRHUrQFLDV´�GHQWUR�GHOHV��/RJR��D�
análise da governamentalidade não leva em consideração somente “rupturas” ou 

“hiatos” entre programa e tecnologia, mas também no interior de cada um desses, 
enxergando-os não como sinais de seu fracasso, mas como a própria condição 
de sua existência (Cf. MAlPAs; wiCkhAM, 1995; o’MAlley; weir; sheAring, 1997; 
leMke, 2000).

Precisamos de fato nos abster de uma “concepção racionalista da racionali-
dade”. Práticas neoliberais não estão necessariamente instáveis ou em crise quando 
elas se apoiam em clivagens sociais cada vez maiores ou quando se relacionam com 
um programa político incoerente. O neoliberalismo pode funcionar não ao invés 
GH�H[FOXVmR�VRFLDO�H�GH�SURFHVVRV�GH�PDUJLQDOL]DomR�RX�GH�³GH¿FLrQFLDV´�SROtWLFDV��
ao contrário, a renúncia a seguridades sociais e a direitos políticos pode muito 
bem demonstrar ser sua UDLVRQ�G¶rWUH�

ECONOMIA E POLÍTICA
O conceito de governamentalidade também demonstra ser útil para corrigir o 

diagnóstico do neoliberalismo como uma expansão da economia na política, que 
toma como dada a separação entre Estado e mercado. Segundo esse argumento, 
há alguma economia “pura” ou “anárquica” que será “regulada” ou “civilizada” 
por uma reação política da sociedade. Mas, como sabemos desde Marx, não há 
mercado independente do Estado e a economia é sempre economia política. O 
problema com esse tipo de crítica é que ela partilha do programa (neo)liberal de 
uma separação entre política e economia. A perspectiva da governamentalidade 
torna possível o desenvolvimento de uma forma dinâmica de análise que não se 
limita a anunciar a “retirada da política” ou a “dominação do mercado”, mas que 
GHFLIUD�R�DVVLP�FKDPDGR�¿P�GD�SROtWLFD�HP�VL�FRPR�XP�SURJUDPD�SROtWLFR�

Em sua obra, Foucault mostra que a “arte de governo” não se limita ao campo 
da política como separado da economia. Ao invés disso, a constituição de um espaço 
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conceitual e praticamente distinto, governado por leis autônomas e uma racionali-
dade própria, é em si um elemento do governo “econômico” 7. Já em seu trabalho 
sobre a disciplina, Foucault apontou repetidamente que o poder da economia era 
garantido por uma “economia do poder” prévia, dado que a acumulação de capital 
presume tecnologias de produção e formas de trabalho que possibilitam pôr em 
uso uma multidão de seres humanos de uma maneira economicamente lucrativa. 
Foucault mostrou que a força-de-trabalho primeiro deve ser constituída antes que 
possa ser explorada: isto é, que o tempo de vida deve ser sintetizado em tempo de 
trabalho, que indivíduos devem ser subjugados ao ciclo da produção, que hábitos 
devem ser formados, e que o tempo e o espaço devem ser organizados de acordo 
com um esquema. Logo, a exploração econômica exigiu um “investimento político 
do corpo” (1997b, p. 25) prévio. Por meio dessa reorientação teórica, Foucault 
esperava complementar e alargar a crítica da economia política de Marx com uma 

“crítica da anatomia política” 8.
Em seus estudos sobre governamentalidade e em seus cursos no &ROOqJH�GH�

)UDQFH sobre a razão neoliberal, Foucault leva essa forma de análise um passo 
além, combinando a “microfísica do poder” com a questão macropolítica do Estado. 
Novamente, ele não limita o campo das relações de poder ao governo do Estado; ao 
contrário, Foucault está interessado na questão de como relações de poder puderam 
concentrar-se historicamente na forma do Estado sem jamais serem redutíveis a 
ele. Seguindo essa linha de investigação, Foucault vê o Estado como “nada mais 
que o efeito móvel de um regime de governamentalidades múltiplas. [...] trata-se 
de passar para o lado de fora e interrogar o problema do Estado, de investigar o 
problema do Estado a partir das práticas de governamentalidade” (2008, p. 106). 
Quando Foucault fala da “governamentalização do Estado” (1979a, p. 292), ele 
não pressupõe que o governo é uma técnica que poderia ser aplicada ou utilizada 

7  Conforme escreve Foucault:
Quesnay fala de um bom governo como de um “governo econômico”. E se Quesnay fala 
GH�JRYHUQR�HFRQ{PLFR�í�TXH�QR� IXQGR�p�XPD�QRomR� WDXWROyJLFD��YLVWR�TXH�D�DUWH�GH�
governar é precisamente a arte de exercer o poder segundo o modelo da economia – é 
porque a palavra economia, por razões que procurarei explicitar, já começa a adquirir 
seu sentido moderno e porque neste momento se começa a considerar que é da própria 
essência do governo ter por objetivo principal o que hoje chamamos de economia. A 
palavra economia designava no século XVI uma forma de governo; no século XVIII, 
designará um nível de realidade, um campo de intervenção do governo através de uma 
série de processos complexos absolutamente capitais para nossa história. Eis portanto 
R�TXH�VLJQL¿FD�JRYHUQDU�H�VHU�JRYHUQDGR���FouCAult, 1979a, pp. 281-2; cf. Meuret, 1993; 
Miller; rose, 1990)

8  Tentei rascunhar alhures algumas implicações desse encontro teórico entre Foucault e Marx 
para a teoria organizacional (leMke, 1999). Uma abordagem mais elaborada de “uma crítica da 
economia política da organização”, combinando uma perspectiva histórico-materialista e uma 
genealógica, foi realizada em türk; leMke; BruCh, 2002 (Cf. também türk, 1999; BruCh, 1999).
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por autoridades ou aparelhos de Estado; ao invés disso, ele compreende o próprio 
Estado como uma tática de governo, como uma forma dinâmica e uma estabili-
zação histórica de relações de poder da sociedade. Logo, a governamentalidade é

ao mesmo tempo interior e exterior ao Estado. São as táticas de governo que 
SHUPLWHP�GH¿QLU�D�FDGD�LQVWDQWH�R�TXH�GHYH�RX�QmR�FRPSHWLU�DR�(VWDGR��R�TXH�
é público ou privado do que é ou não estatal, etc.; portanto o Estado, em sua 
sobrevivência e em seus limites, deve ser compreendido a partir das táticas gerais 
da governamentalidade. (FouCAult, 1979a, p. 292)

A discussão de Foucault a respeito da governamentalidade neoliberal mostra 
que a assim chamada retirada do Estado é, na verdade, um prolongamento do 
JRYHUQR��R�QHROLEHUDOLVPR�QmR�p�R�¿P�GD�SROtWLFD��PDV�VXD�WUDQVIRUPDomR��TXH�
reestrutura as relações de poder na sociedade. O que observamos hoje não é uma 
diminuição ou uma redução da soberania estatal e das capacidades de plane-
jamento, mas um deslocamento de técnicas de governo formais para técnicas 
informais e a aparição de novos atores na cena do governo (por exemplo, organiza-
ções não-governamentais) que indicam transformações fundamentais na condição 
do Estado [VWDWHKRRG] e uma nova relação entre o Estado e atores da sociedade 
civil. Isso inclui, de um lado, o deslocamento de formas de práticas que eram 
DQWHULRUPHQWH�GH¿QLGDV�HP�WHUPRV�GR�(VWDGR�QDomR�SDUD�QtYHLV�VXSUDQDFLRQDLV��H��
de outro, o desenvolvimento de formas de subpolíticas “por baixo” da política em 
sua acepção tradicional. Em outras palavras, a diferença entre Estado e sociedade, 
política e economia não funciona como uma fundação ou um limite, mas como 
HOHPHQWR�H�HIHLWR�GH�WHFQRORJLDV�QHROLEHUDLV�GH�JRYHUQR�HVSHFt¿FDV�

DOMINAÇÃO E TECNOLOGIAS DE SI
Enquanto muitas formas contemporâneas de crítica ainda se apoiam no 

dualismo entre liberdade e coação, consenso e violência, da perspectiva da gover-
namentalidade, a polaridade entre subjetividade e poder deixa de ser plausível: 
governo refere-se a um continuum que se estende do direito do governo político 
até formas de autorregulação – a saber, “tecnologias de si”.

Essa postura teórica permite uma análise mais complexa das formas neolibe-
rais de governo, que se caracterizam não somente por intervenção direta por meio 
de aparelhos de Estado incumbidos e especializados, mas também desenvolvem 
distintivamente técnicas indiretas para liderar e controlar indivíduos. A estratégia 
de tornar “responsáveis” os sujeitos individuais (e também coletivos, como famí-
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lias, associações, etc.) implica deslocar a responsabilidade por riscos sociais, tais 
quais doença, desemprego, pobreza e assim por diante, e pela vida em sociedade, 
para o domínio pelo qual o indivíduo é responsável, e implica transformá-la em 
um problema de “cuidado de si”. Uma marca chave da racionalidade neoliberal é 
a congruência que ela se empenha em alcançar entre um indivíduo responsável e 
moral, e um indivíduo econômico-racional. Ela aspira a construir sujeitos responsá-
veis cuja qualidade moral está baseada no fato de que eles calculam racionalmente 
os custos e benefícios de certo ato em oposição a outros atos alternativos. Uma 
vez que a escolha de opções para ação é – ao menos como quer a noção neoliberal 
de racionalidade – a expressão do livre-arbítrio assentada em uma decisão auto-
determinada, as consequências da ação são suportadas somente pelo sujeito, que 
também é o único responsável por elas. Essa estratégia pode ser implementada 
em todos os tipos de áreas e leva à transformação de áreas de responsabilidade 
social em uma questão de provisões pessoais (rose; Miller, 1992; gArlAnd, 2012; 
rose, 1996, p. 50–62; o’MAlley, 1996, p. 199–204).

2�SRQWR�p�TXH�QmR�p�VX¿FLHQWH�IRFDU�VH�QD�GHVWUXLomR�GH�IRUPDV�LGHQWLWiULDV�
sem levar em consideração a produção de novos modos de subjetividade ligados a 
tecnologias governamentais. Uma série de estudos desenvolveram vários aspectos 
da transformação em “tecnologias de si”. Gostaria de mencionar brevemente um 
deles. Em seu estudo sobre os movimentos de “autoestima” nos Estados Unidos, 
Barbara Cruikshank mostra como as fronteiras entre o privado e o público são 
redesenhadas no modelo neoliberal de racionalidade. A abordagem da “autoes-
tima” considera que uma grande variedade de problemas sociais tem sua fonte em 
uma falta de autoestima por parte das pessoas concernidas. Cruikshank analisa 
os programas governamentais correspondentes lançados na Califórnia baseados 
QHVVD�VXSRVLomR�H�YHUL¿FD�TXH�VXD�LPSOHPHQWDomR�HQYROYHX�PDLV�GR�TXH�D�PHUD�
substituição do político pelo pessoal e da ação coletiva pela dedicação pessoal. O 
movimento da “autoestima”, sugere Cruikshank, não se limita ao domínio pessoal, 
dado que seu objetivo é uma nova política e uma nova ordem social. Ele promete 
resolver problemas sociais anunciando uma revolução – não contra o capitalismo, o 
racismo, o patriarcado e assim por diante, mas contra a maneira (errada) de gover-
narmos a nós mesmos. Nesse sentido, o ângulo de possível intervenção política e 
social muda. Não são fatores sócio-estruturais que decidem se o desemprego, o 
alcoolismo, a criminalidade, os maus-tratos infantis, e assim por diante, podem 
ser solucionados, mas sim categorias individuais-subjetivas. Logo, a “autoestima” 
tem muito mais a ver com a autoavaliação do que com respeito próprio, dado 
TXH�R�HX�WHP�GH�VHU�FRQWLQXDPHQWH�PHQVXUDGR��MXOJDGR�H�GLVFLSOLQDGR�D�¿P�GH�
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ajustar o “empoderamento” pessoal a parâmetros coletivos. Dessa maneira, uma 
harmonia eternamente precária (e, por conseguinte, que deve ser constantemente 
reavaliada) tem de ser forjada entre os objetivos políticos do Estado e um “estado 
de estima” pessoal (CruikshAnk, 1999; Cf. também nettleton, 1997; greCo, 1998; 
vAlverde, 1998).

CONCLUSÃO: GOVERNAMENTALIDADE, MARXISMO E POLÍTICA DA VERDADE
Para resumir, o conceito de governamentalidade concebe o neoliberalismo 

não somente como uma retórica ideológica, como uma realidade político-econô-
mica, ou como um anti-humanismo prático, mas acima de tudo como um projeto 
político que se empenha em criar uma realidade social que ele sugere já existir. 
A análise da governamentalidade lembra-nos que a economia política baseia-se 
em uma anatomia política do corpo. Podemos decifrar uma governamentalidade 
neoliberal na qual não somente o corpo individual, mas também instituições e 
corpos coletivos (repartições públicas, universidades, etc.), corporações e Estados 
WrP�GH� VHU� ³HQ[XWRV �́� ³DGHTXDGRV �́� ³ÀH[tYHLV´� H� ³DXW{QRPRV �́�$�DERUGDJHP�GD�
governamentalidade também se foca na conexão integral entre níveis micro e 
macropolíticos (por exemplo, globalização ou competição por locais “atrativos” 
para empresas e imperativos pessoais quanto à beleza ou uma dieta regimentada). 
Além disso, ela enfatiza a relação íntima entre agências “ideológicas” e “político-
�HFRQ{PLFDV´��SRU�H[HPSOR��D�VHPkQWLFD�GD�ÀH[LELOLGDGH�H�D�LQWURGXomR�GH�QRYDV�
estruturas de produção). Isso nos permite lançar uma luz mais forte nos efeitos 
que a governamentalidade neoliberal tem em termos de (auto)regulação e de 
dominação. Esses efeitos incluem não somente a simples reprodução das assime-
trias sociais existentes ou sua ofuscação ideológica, mas são o produto de uma 
UHFRGL¿FDomR�GRV�PHFDQLVPRV�VRFLDLV�GH�H[SORUDomR�H�GH�GRPLQDomR�QD�EDVH�GH�
XPD�QRYD�WRSRJUD¿D�GR�VRFLDO�

A analítica do governo de Foucault oferece uma perspectiva teórica e crítica 
que encontra paralelos em muitos esforços similares e em desenvolvimentos 
recentes na teoria marxista. Permita-me apenas nomear alguns. Em primeiro 
lugar, o conceito de governamentalidade poderia ser ligado àquelas teorias do 
Estado que trabalham em uma tradição neo-Gramsciana, fazendo uso da noção 
de hegemonia e ao mesmo tempo deslocando a distinção política entre Estado 
e sociedade civil (jessoP, 1990; deMiroviC, 1997). Em segundo lugar, há alguns 
paralelos surpreendentes entre o trabalho de Foucault a respeito da disciplina 
e das tecnologias de si e as observações de Althusser a respeito do processo de 
interpelação, o conceito de ideologia e a formação da subjetividade (MontAg, 1995; 
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Butler, 1997). Em terceiro, a noção de biopoder de Foucault como o governo dos 
vivos foi apropriada por Michael Hardt e Antonio Negri em sua investigação do 
funcionamento material do “Império”. Eles corretamente alegam que a obra de 
Foucault não somente ajuda a compreender a “transição histórica, de época, nas 
formas sociais da sociedade disciplinar para a sociedade de controle”, mas que 
Foucault também “permite reconhecer a natureza biopolítica do novo paradigma 
de poder” (hArdt; negri, 2001, p. 43, grifos no original; deleuze, 1992). Final-
mente, o conceito de Foucault da economia como uma prática governamental é 
muito próximo daqueles que trabalham na direção de um “descentramento da 
economia” e de um “materialismo pós-moderno” (MilBerg, 1991; giBson-grAhAM, 
1999; CAllAri; ruCCio, 1996).

Permita-me concluir apontando muito brevemente a capacidade autocrítica 
desta forma de análise. Ao situar os processos de construção da teoria e a invenção 
de conceitos em um espaço sócio-histórico, o conceito de governamentalidade nos 
permite problematizar seus efeitos de verdade. Logo, torna-se possível explicar 
o caráter performativo da teorização, que poderia ser compreendido como uma 
forma de “política da verdade”. Essa concepção “estratégica” da teoria deveria 
prevenir uma falha muito séria que domina muito da crítica contemporânea: a 

“essencialização da crítica ao essencialismo”. O que quero dizer com isso? Quando 
cientistas políticos e sociais cada vez mais reivindicam a importância de categorias 
FRPR�³LQYHQomR �́�³¿FomR´�H�³FRQVWUXomR´�SDUD�VHXV�WUDEDOKRV��HOHV�IUHTXHQWHPHQWH�
duplicam a atitude teórica que eles pretendiam criticar incialmente: eles sustentam 
que a postura “pós-estruturalista” ou “anti-essencialista” que eles adotam sinaliza 
um conhecimento “correto” ou “verdadeiro”. Como consequência, eles assumem 
na verdade uma posição teórica que Foucault uma vez criticou como um “discurso 
jurídico-político” (FouCAult, 1988; Cf. também rouse, 1993 sobre a “soberania 
epistêmica”), dado que ela carece de qualquer noção da materialidade do processo 
de produção de teoria.

1D�SHUVSHFWLYD�GD�JRYHUQDPHQWDOLGDGH��VRPRV�VHPSUH�REULJDGRV�D�UHÀHWLU�
sobre as condições históricas e sociais que tornaram “real” certo conhecimento 
histórico da sociedade, levando em consideração as consequências teóricas e 
não-teóricas possíveis dessas “verdades”. Deveríamos distinguir cuidadosamente 
entre desnaturalização e desmaterialização. E, novamente, isso é mais do que um 
imperativo teórico ou metodológico. Encontramos hoje um estranho paralelismo 
entre as intervenções práticas da análise genômica e da engenharia biotecnoló-
gica, de um lado, e a avaliação teórica do construtivismo, de outro. Na verdade, o 
UHFRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR�FDGD�YH]�PDLRU�GR�SHQVDPHQWR�³DQWL�HVVHQFLDOLVWD´�H�D�
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distância teórica de identidades “naturalizadas” pode estar em uma perturbadora 
harmonia com uma racionalidade política que tenta incorporar os últimos resíduos 
GD�³QDWXUH]D´�QR�SDUDtVR�ÀH[tYHO�GR�QHROLEHUDOLVPR�±�DSHQDV�SDUD�UHQDWXUDOL]DU�
essa própria forma de sociedade como algo dado naturalmente.

(VWH�DUWLJR� IRL� DSUHVHQWDGR�SULPHLUDPHQWH�QD�&RQIHUrQFLD� ³5HWKLQNLQJ�
0DU[LVP´�QD�8QLYHUVLGDGH�GH�$PKHUVW��0DVVDFKXVVHWV�GH����D����GH�VHWHPEUR�
GH�������$OJXPDV�VHo}HV�FRQWrP�YHUV}HV�UHYLVDGDV�GH�PDWHULDO�SUHYLDPHQWH�
SXEOLFDGR��&I��/HPNH���������6RX�JUDWR�D�:DUUHQ�0RQWDJ��&DUORV�1RYDV��-DFN�
$PDULJOLR�H�D�XP�SDUHFHULVWD�DQ{QLPR�SRU�VHXV�FRPHQWiULRV�H�FUtWLFDV�D�UHVSHLWR�
GH�YHUV}HV�DQWHULRUHV�GHVWH�DUWLJR��2V�HUURV�TXH�SRGHP�WHU�SHUPDQHFLGR�VmR�
certamente meus.
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O método da autoetnografia na pesquisa sociológica: atores, 
perspectivas e desafios1

The method of autoethnography in sociological research:  
actors, prospects and challenges.

Silvio Matheus Alves Santosa

Resumo A proposta deste artigo é apresentar a autoetnografia enquanto gênero da 
etnografia e método de pesquisa qualitativo, visando a entender como alguns aspectos 
tornam-se importantes para o desenvolvimento de nossa pesquisa doutoral. Dessa 
forma, objetiva-se expor e desenvolver os aspectos fundamentais e mais específicos 
do conceito de autoetnografia, suas bases e potencialidades. Assim, pretende-se 
argumentar que a autoetnografia pode ser reconhecida como metodologia científica e 
crítica, capaz de desvendar, em sua maneira autorreflexiva, novos e profícuos caminhos 
para a pesquisa sociológica.
Palavras-chave Autoetnografia; Reflexividade; Pesquisa Qualitativa; Pesquisa 
Sociológica.

Abstract 7KH� SXUSRVH� RI� WKLV� DUWLFOH� LV� WR� SUHVHQW� DXWRHWKQRJUDSK\� DV� D� JHQUH� RI�
HWKQRJUDSK\�DQG�DV�D�TXDOLWDWLYH�UHVHDUFK�PHWKRG��DLPLQJ�DW�XQGHUVWDQGLQJ�KRZ�VRPH�
DVSHFWV�EHFRPH�LPSRUWDQW�IRU�WKH�GHYHORSPHQW�RI�RXU�GRFWRUDO�UHVHDUFK��:H�H[SRVH�
DQG�GHYHORS�WKH�IXQGDPHQWDO�DQG�VSHFLILF�DVSHFWV�RI�WKH�FRQFHSW�RI�DXWRHWKQRJUDSK\��
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LWV� EDVHV� DQG�SRWHQWLDOLWLHV�� ,Q� GRLQJ� VR��ZH� DUJXH� WKDW� DXWRHWKQRJUDSK\� FDQ� EH�
UHFRJQL]HG�DV�D�VFLHQWLILF�DQG�FULWLFDO�PHWKRGRORJ\��FDSDEOH�RI�XQYHLOLQJ��LQ�LWV�VHOI�
UHIOH[LYH�ZD\��QHZ�DQG�PHDQLQJIXO�SDWKV�WR�VRFLRORJLFDO�UHVHDUFK�
Keywords $XWRHWKQRJUDSK\��5HÀH[LYLW\��4XDOLWDWLYH�UHVHDUFK��6RFLRORJLFDO�5HVHDUFK�

INTRODUÇÃO 

“[...] As aspirações dos homens negros devem ser respeitadas: a riqueza e a pro-
fundidade amarga da sua experiência, os tesouros desconhecidos da sua vida 
interior, as estranhas voltas da natureza que eles têm visto podem proporcionar 
ao mundo novas perspectivas e tornar seu afeto, sua vida e sua ação preciosos 
para todos os corações humanos. E para eles próprios, nesses dias que exasperam 
suas almas, a oportunidade de voar no pálido ar azul por sobre a fumaça é, para 
seus espíritos mais requintados, bênção e guarida para tudo aquilo que eles per-
dem na terra por serem negros.” (du Bois, As almas da gente negra, 1999 [1903]).

O início do trabalho em meu projeto de pesquisa para o doutorado teve uma 
pedra de toque: o uso da memória do Autor, da sua própria experiência vivida, 
como fonte para descrever a experiência de um trabalhador negro, que confrontou 
a discriminação e a desigualdade no ambiente de trabalho em sua carreira na 
mesma empresa que se pretende tomar para estudo de caso. Voltar ao que se viveu 
durante quase uma década era uma forma de recuperar, nos episódios transcor-
ridos, a matéria prima para mapear como se organizava o trabalho, como teve 
lugar a inclusão do Autor na empresa, quais barreiras lhe foram impostas em 
VXDV�WHQWDWLYDV�GH�PRELOLGDGH�QD�¿UPD�H�FRPR�DV�H[SHULrQFLDV�GH�GHVFREULU�WDLV�
barreiras, de se sentir discriminado e de tentar superar bloqueios foram vividas 
pelo Autor. Elaborar analiticamente sobre a própria experiência passada do 
pesquisador seria, assim, uma forma de recolher informações sobre a gestão das 
relações e desigualdades raciais no cotidiano de trabalho da empresa, em outro 
tempo e lugar, criando, assim, um quadro de contraste com o presente a ser estu-
dado. Nesse sentido, o sujeito da experiência adquiria, agora, o estatuto analítico 
de objeto de observação. 

Todavia, vale atentar para o fato de que, nesse caso, há uma longa distância 
temporal entre o que foi vivido e o registro do que se viveu, o que diferencia esta 
estratégia de coleta de dados das que vemos nos experimentos de observação 
participante, que se tornaram comuns na Sociologia do Trabalho. Nestes, a entrada 
do observador na situação de trabalho se faz pelo fato de ser esta uma situação 
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relevante para o objeto que se pesquisa. Tal característica informa não apenas a 
maneira como se entra na situação, mas o modo como esta é observada e como 
os registros são colhidos. 

1D�DXWRHWQRJUD¿D�TXH�SUHWHQGR� UHDOL]DU�QD�SHVTXLVD�GRXWRUDO�� D�GLVWkQFLD�
temporal é indicativa de uma forma de distanciamento social. No caso presente, 
a distância temporal testemunha a diferença entre o estatuto que se tinha quando 
a experiência foi vivida (no caso, a condição de trabalhador subalterno em busca 
de meios para sobreviver) e o que se passou a ter quando o registro sobre tal expe-
riência foi produzido (no caso, a condição de doutorando em busca de evidências 
empíricas para sustentar um argumento analítico).

A partir disso, tomando como foco minha pesquisa doutoral, há o intuito de 
UHFXSHUDU�H[SHULrQFLDV�ELRJUi¿FDV��QXP�WH[WR�DXWRELRJUi¿FR��'LWR�LVVR��R�UHODWR�
ELRJUi¿FR�LQGLYLGXDO�p�XP�PHLR�SDUD�PHOKRU�FDUDFWHUL]DU�D�VLWXDomR�GH�WUDEDOKR�GD�
perspectiva dos agentes que dela participam. Almejo documentar as desigualdades 
que nela se expressam, as suas formas racializadas, o modo como os indivíduos 
expressam a racialização do outro, e como aquele, interpelado por sua origem racial 
ou discriminado em virtude desta, percebe e elabora tal discriminação. 

Por isso mesmo, eu e a minha orientadora consideramos que o uso da auto-
HWQRJUD¿D�VHULD�XPD�IRUPD�SUHFLRVD�GH�FROKHU�GDGRV�VREUH�XP�SDVVDGR�YLYLGR��
relevante para caracterizar o objeto de estudo. No entanto, acreditamos que o 
H[HUFtFLR�GD�DXWRHWQRJUD¿D�±�TXH� VXS}H�D�YLJLOkQFLD� �GR�GRXWRUDQGR�H�SHVTXL-
sador) na recomposição da memória (do doutorando e ex-trabalhador) e o seu 
treinamento para explorar os complexos labirintos da memória da discriminação 
e do sofrimento – será um meio igualmente fértil para sensibilizar o Autor para 
R�WUDEDOKR�GH�REVHUYDomR�HWQRJUi¿FD�D�VHU�UHDOL]DGR�HP�6mR�3DXOR��,JXDOPHQWH��
será um modo único de me aparelhar para explorar os meandros das entrevistas 
ELRJUi¿FDV�TXH�SODQHMR�FROKHU�FRP�WUDEDOKDGRUHV�HP�DWLYLGDGH�QR�VHJPHQWR�GR�
comércio varejista de moda.

Neste artigo, apresento algumas questões que visam a destacar a importância 
GR�XVR�GR�PpWRGR�GD�DXWRHWQRJUD¿D��&RP�LVVR��SUHWHQGR�HYLGHQFLDU�D�ULTXH]D�GHVVD�
técnica e argumentar em favor da nossa decisão de adotá-la como uma das fontes 
de dados nesta pesquisa sociológica. 

&RQYpP�UHLWHUDU��SRUWDQWR��TXH�R�UHFXUVR�j�DXWRHWQRJUD¿D�VHUi�XVDGR�HP�DSHQDV�
uma parte do estudo, a saber, na recomposição de um cotidiano passado, explorando 
os pontos obscuros em que as estratégias e políticas de gestão da empresa abrem 
brechas e dão guarida a formas de discriminação. Todavia, para o alcance dos obje-



217 

2017

O método da autoetnografia na pesquisa sociológica: atores, perspectivas e desafios

tivos da pesquisa doutoral, ele deverá ser complementado, associando-se a outras 
técnicas de produção de evidências e de construção das bases factuais.

UM PANORAMA DOS DEBATES ATUAIS SOBRE USO, LIMITES E DESAFIOS DA 
AUTOETNOGRAFIA

Odeio as viagens e os exploradores. E aqui estou eu disposto a relatar as minhas 
H[SHGLo}HV��0DV�TXDQWR�WHPSR�SDUD�PH�GHFLGLU��4XLQ]H�DQRV�SDVVDUDP�GHVGH�D�
data em que deixei o Brasil pela última vez e, durante todos estes anos, muitas 
vezes acalentei o projeto de começar este livro; de todas as vezes fui detido por 
uma espécie de vergonha e de repulsa. Pois será mesmo necessário contar minu-
FLRVDPHQWH�WDQWRV�SRUPHQRUHV�LQVtSLGRV��WDQWRV�DFRQWHFLPHQWRV�LQVLJQL¿FDQWHV"�
(lévi-strAuss, 1955, p.11)

As we face the coming crises-crisis in our social order, crisis in academia, and 
crisis in anthropology itself, it behooves us to examine ourselves as a community, 
as a profession, as an historic development--as a subculture. What is it within us 
that made for the reactions in the 1960s? What can we learn from our own past 
that will enable us to meet the challenges that lie ahead? What are our vulnera-
bilities and our sources of strength? Let us engage in a brief auto-ethnography. 
In a sense, all ethnography is self-ethnography.

Walter Goldschmidt, Presidential Address no 75th Anniversary Meeting, Ame-
rican Anthropological Association, Washington, D.C., 17.11.1976 (goldsChMidt, 
1977, p.293-294)

$�PDLRU�SDUWH�GR�TXH�HX�IDoR�p�DXWRHWQRJUD¿D�

³2�TXH�p�LVVR"´�(OD�>6\OYLD@�SHUJXQWD��HVFUHYHQGR�D�SDODYUD�DXWRHWQRJUD¿D�HP�VHX�
bloco de notas e olhando para mim. “Eu começo com a minha vida pessoal. Eu 
presto atenção aos meus sentimentos físicos, pensamentos e emoções. Eu uso o 
que eu chamo de introspecção sociológica sistemática e recordação emocional 
para tentar entender uma experiência que eu vivi. Então, eu escrevo minha expe-
riência como uma história. Ao explorar uma vida particular, eu espero compre-
ender um modo de vida, como diz Reed-Danahay”. “Quem?” Ela pergunta, com 
a caneta suspensa no ar. “Reed-Danahay, é uma antropóloga que escreveu um 
OLYUR�VREUH�DXWRHWQRJUD¿D�´�³&RPR�IDoR�SDUD�REWHU�XPD�FySLD"´�>&DURO\Q�GL]@�
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1mR�VH�SUHRFXSH�FRP�LVVR�DLQGD��+i�PXLWR�WHPSR�SDUD�OHU�VREUH�DXWRHWQRJUD¿D��
(X�TXHUR�TXH�YRFr�H[SHULPHQWH�D�DXWRHWQRJUD¿D�HP�SULPHLUR�OXJDU�

Excerto de uma conversa de Sylvia Smith, uma estudante de doutorado em psi-
cologia, com Carolyn Ellis sobre uma possível orientação. (ellis; BoChner, 2000; 
grifos colocados)

³$XWRHWQRJUD¿D´�YHP�GR�JUHJR��auto (self = “em si mesmo”), HWKQRV (nação = no 
sentido de “um povo ou grupo de pertencimento”) e JUDSKR (escrever = “a forma de 
construção da escrita”)2. Assim, já na mera pesquisa da sua origem, a palavra nos 
UHPHWH�D�XP�WLSR�GH�ID]HU�HVSHFt¿FR�SRU�VXD�IRUPD�GH�SURFHGHU��RX�VHMD��UHIHUH�VH�
à maneira de construir um relato (“escrever”), sobre um grupo de pertença (“um 
povo”), a partir de “si mesmo” (da ótica daquele que escreve).

*URVVR�PRGR��SRGHPRV�GL]HU�TXH�D�DXWRHWQRJUD¿D�p�XP�PpWRGR�TXH�VH�VXVWHQWD�
e se equilibra em um “modelo triádico” (ChAng, 2008) baseado em três orientações: 
D�SULPHLUD�VHULD�XPD�RULHQWDomR�PHWRGROyJLFD�±�FXMD�EDVH�p�HWQRJUi¿FD�H�DQDOt-
tica; a segunda, por uma orientação cultural – cuja base é a interpretação: a) dos 
fatores vividos (a partir da memória), b) do aspecto relacional entre o pesquisador 
e os sujeitos (e objetos) da pesquisa e c) dos fenômenos sociais investigados; e por 
~OWLPR��D�RULHQWDomR�GR�FRQWH~GR�±�FXMD�EDVH�p�D�DXWRELRJUD¿D�DOLDGD�D�XP�FDUiWHU�
UHÀH[LYR��,VVR�HYLGHQFLD�TXH�D�UHÀH[LYLGDGH�DVVXPH�XP�SDSHO�PXLWR�LPSRUWDQWH�
QR�PRGHOR�GH�LQYHVWLJDomR�DXWRHWQRJUi¿FR��KDMD�YLVWD�TXH�D�UHÀH[LYLGDGH�LPS}H�
a constante conscientização, avaliação e reavaliação feita pelo pesquisador da sua 
SUySULD�FRQWULEXLomR�LQÀXrQFLD�IRUPD�GD�SHVTXLVD�LQWHUVXEMHWLYD�H�RV�UHVXOWDGRV�
consequentes da sua investigação3.

2�DVVLP�FKDPDGR�³HTXLOtEULR�WULiGLFR�GD�DXWRHWQRJUD¿D �́�UHOHYDQWH�H�PXLWR�
~WLO�HP�QRVVD�LQYHVWLJDomR��¿FD�EHP�YLVtYHO�QD�LOXVWUDomR�VHJXLQWH��

2 Cf. Doloriert e Sambrook (2012) e Reed-Danahay (1997).
3 Para maior desenvolvimento, ver Salzman (2002, p. 806). 
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Etnográfica
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Conteúdo:
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Interpretação Reflexão

Análise

O equilíbrio
triádico da 

Autoetnografia

Figura 1. Equilíbrio triádico da autoetnografia4

$VVLP�SRVWR��R�TXH�FDUDFWHUL]D�D�HVSHFL¿FLGDGH�GR�PpWRGR�DXWRHWQRJUi¿FR�
é o reconhecimento e a inclusão da experiência do sujeito pesquisador tanto na 
GH¿QLomR�GR�TXH�VHUi�SHVTXLVDGR�TXDQWR�QR�GHVHQYROYLPHQWR�GD�SHVTXLVD��UHFXUVRV�
FRPR�PHPyULD��DXWRELRJUD¿D�H�KLVWyULDV�GH�YLGD��SRU�H[HPSOR��H�RV�IDWRUHV�UHOD-
cionais que surgem no decorrer da investigação (a experiência de outros sujeitos, 
barreiras por existir uma maior ou menor proximidade com o tema escolhido, etc.). 
Dito de outra maneira, o que se destaca nesse método é a importância da narrativa 
pessoal e das experiências dos sujeitos e autores das pesquisas, o fato de pensar o 
SDSHO�SROtWLFR�GR�DXWRU�HP�UHODomR�DR�WHPD��D�LQÀXrQFLD�GHVVH�DXWRU�QDV�HVFROKDV�
e direcionamentos investigativos e seus possíveis avanços. Tudo isso tem uma 
conexão direta com o reconhecimento do caráter político e transformador que tal 
método assume ao “dar voz para quem fala” e em “favor de quem se fala” (reed-

4 Fonte: Elaboração produzida pelo autor baseado na discussão feita por Chang (2008, p. 48) e Snyder 
(2015).
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-dAnAhAy, 1997, p.3) – basta pensarmos nos estudos TXHHU, sobre o feminismo, o 
EODFN�IHPLQLVP�e a questão racial.

$�DXWRHWQRJUD¿D�p��DVVLP��XP�PpWRGR�TXH�SRGH�VHU�XVDGR�QD�LQYHVWLJDomR�
e na escrita, já que tem como proposta descrever e analisar sistematicamente a 
H[SHULrQFLD�SHVVRDO��D�¿P�GH�FRPSUHHQGHU�D�H[SHULrQFLD�FXOWXUDO��ellis, 2004). 
'HVVD�IRUPD��XP�SHVTXLVDGRU�XWLOL]D�SULQFtSLRV�GH�DXWRELRJUD¿D�H�GD�HWQRJUD¿D�
SDUD�ID]HU�H�HVFUHYHU�DXWRHWQRJUD¿D��&RPR�XP�PpWRGR��D�DXWRHWQRJUD¿D�WRUQD�VH�
tanto processo como produto da pesquisa (AdAMs; BoChner; ellis, 2011).

0XLWRV�HVWXGLRVRV� VH�YROWDUDP�SDUD�D�DXWRHWQRJUD¿D��QHOD�EXVFDQGR�XPD�
resposta às críticas das “ideias canônicas” sobre o que a pesquisa é e como ela 
deve ser feita. Em particular, eles queriam se concentrar em maneiras de produzir 
XPD�LQYHVWLJDomR�VLJQL¿FDWLYD��DFHVVtYHO�H�HYRFDWLYD��IXQGDPHQWDGD�QD�H[SHULrQFLD�
pessoal, uma pesquisa que sensibilizasse os leitores para questões sobre identidade 
(numa dimensão política), para experiências envoltas pelo “silêncio” (entendido 
aqui como silêncio acadêmico, referente a algumas questões sociais) e “formas 
de representação que visam aprofundar a nossa capacidade de empatia com as 
pessoas que são diferentes de nós5” (AdAMs; BoChner; ellis, 2011, p. 274).

Os autoetnógrafos reconhecem as inúmeras maneiras por meio das quais a 
H[SHULrQFLD�SHVVRDO�SRGH�LQÀXHQFLDU�QR�SURFHVVR�GH�LQYHVWLJDomR��3RU�H[HPSOR��XP�
pesquisador decide quem, o quê, quando, onde e como a investigação provavel-
mente ocorrerá. O pesquisador (ou pesquisadora) também pode mudar nomes e 
lugares para proteção dos seus sujeitos da pesquisa, comprimir anos de pesquisa em 
um único texto, construir um estudo de uma forma pré-determinada, por exemplo, 
usando uma introdução, revisão da literatura, seção de métodos, resultados e 
conclusão (ellis; AdAMs; BoChner, 2011). Todavia, se alguns pesquisadores ainda 
assumem que a pesquisa pode ser feita a partir de uma posição neutra, impessoal 
e objetiva, outros reconhecem que tal suposição não é mais sustentável (denzin; 
linColn, 2000).

De acordo com Atkinson (2006), têm existido, efetivamente, muitos traba-
lhos sociológicos e antropológicos que derivam, em grande medida, do próprio 
FRPSURPLVVR�ELRJUi¿FR�GR�DXWRU�QXP�GDGR�PXQGR�VRFLDO��4XDQGR�LVVR�DFRQWHFH��
um possível problema se apresenta. Segundo Atkinson, pode haver uma ênfase 
H[FHVVLYD�QD�³DERUGDJHP´�DXWRELRJUi¿FD��D�WDO�SRQWR�TXH�R�HWQyJUDIR�VH�WRUQD�PDLV�
GHFLVLYR�GR�TXH�D�SUySULD�HWQRJUD¿D��RX�VHMD��DEVRUYHQGR��RX�ID]HQGR�SUHYDOHFHU��
PXLWR�PDLV�D�VXD�PHPyULD�DXWRELRJUi¿FD�GR�TXH�RV�IDWRUHV�TXH�FDEHP�DRV�RXWURV�

5 Para mais detalhes, indicamos Ellis e Bochner (2000).
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DWRUHV�VRFLDLV��(P�FRQWUDSRQWR��DXWRUHV�FRPR�&R̆H\��������WrP�GHPRQVWUDGR�TXH�
R�HPSUHHQGLPHQWR�HWQRJUi¿FR�p�VHPSUH��HP�DOJXP�JUDX��DXWRHWQRJUi¿FR��RQGH�
o “eu” do etnógrafo é sempre imbricado no processo de investigação. Etnógrafos 
LQHYLWDYHOPHQWH� LQÀXHQFLDP�H� LQWHUDJHP�FRP�DV� FRQ¿JXUDo}HV�TXH�HOHV�GRFX-
mentam, as quais vão se transformando no processo de pesquisa.

Em suma, e por múltiplas que sejam as perspectivas que adentram ao tema, 
WDOYH]�VH�SRVVD�FRQGHQVi�ODV�QR�HQWHQGLPHQWR�GH�TXH�D�DXWRHWQRJUD¿D�p�XP�PpWRGR�
de pesquisa que: a) usa a experiência pessoal de um pesquisador para descrever 
e criticar as crenças culturais, práticas e experiências; b) reconhece e valoriza as 
relações de um pesquisador com os “outros” (sujeitos da pesquisa) e c) visa a uma 
SURIXQGD�H�FXLGDGRVD�DXWRUUHÀH[mR��HQWHQGLGD�DTXL�FRPR�UHÀH[LYLGDGH��SDUD�FLWDU�
e interrogar as interseções entre o pessoal e o político, o sujeito e o social, o micro 
e o macro.

O LUGAR DA AUTOETNOGRAFIA NOS DEBATES DAS CIÊNCIAS SOCIAIS6

,QVHULGD�QD� WUDGLomR� LQWHUDFLRQLVWD�GD�(VFROD�GH�&KLFDJR��D�DXWRHWQRJUD¿D�
GHULYD�GD�HWQRJUD¿D�XUEDQD�H�RUJDQL]DFLRQDO��(VVH�WHUPR�IRL�XVDGR�SHOD�SULPHLUD�
YH]��QR�FDPSR�GDV�&LrQFLDV�6RFLDLV��HVSHFL¿FDPHQWH�QD�$QWURSRORJLD��SRU�'DYLG�0��
Hayano (1979). Esse autor nos informa, em seu trabalho, que ouviu esse termo pela 
primeira vez em 1966, em um seminário sobre estruturalismo na /RQGRQ�6FKRRO�
of Economics proferido por Sir Raymond Firth (hAyAno, 1979, p. 99).

(P�������.DUO�+HLGHU��������XVRX�R�WHUPR�DXWRHWQRJUD¿D�SDUD�GHVFUHYHU�XP�
estudo em que os membros de determinadas culturas se referiam à sua própria 
FXOWXUD��(P�������:DOWHU�*ROGVFKPLGW��������REVHUYRX�TXH�³WRGD�HWQRJUD¿D´�p�
DXWRHWQRJUD¿D�QD�PHGLGD�HP�TXH�UHYHOD�LQYHVWLPHQWRV�SHVVRDLV��LQWHUSUHWDo}HV�
H� DQiOLVHV��(P�������'DYLG�+D\DQR� �������XVRX�R� WHUPR�DXWRHWQRJUD¿D�SDUD�
GHVFUHYHU�RV�DQWURSyORJRV�TXH�FRQGX]HP�H�HVFUHYHP�HWQRJUD¿DV�GHOHV�PHVPRV�H�
que escolhem um local ou campo (de pesquisa) para interligar ou “amarrar” uma 
das suas identidades ou associações de grupo. Para Adams, Jones e Ellis (2015), 
HVVHV�GLIHUHQWHV�SRQWRV�GH�YLVWD�VREUH�D�DXWRHWQRJUD¿D�FRQ¿JXUDP�DOJXPDV�SRVVt-
veis distinções insider-outsider�GD�HWQRJUD¿D�

6 Pensando num dos apontamentos do parecerista DG�KRF, entendo que seria pertinente desen-
YROYHU�XPD�UHÀH[mR�PDLV�SURIXQGD�VREUH�D�ORFDOL]DomR�GD�DXWRHWQRJUD¿D�QR�FDPSR�GR�GHEDWH�
GD�WHRULD�VRFLROyJLFD�D�¿P�GH�FRPSUHHQGHU�DV�SDUWLFXODULGDGHV�GR�PpWRGR�DXWRHWQRJUi¿FR�j�OX]�
de algumas tradições sociológicas [W. E. B. Du Bois (1898; 1899 e 1999[1903]), Weber (2006), 
Bourdieu (2005), etc.], localizando suas raízes e os diálogos estabelecidos com tais tradições. 
Todavia, a realização de tal empreitada não foi possível neste momento e certamente será en-
frentada num próximo artigo. 
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Durante a década de 1980, pesquisadores de sociologia, antropologia, comu-
nicação e estudos de gênero começaram a escrever e defender a narrativa pessoal, 
D�VXEMHWLYLGDGH�H�D�UHÀH[LYLGDGH�QD�SHVTXLVD��HPERUD�QmR�WLYHVVHP�R�FRVWXPH�GH�
XVDU�R�WHUPR�DXWRHWQRJUD¿D��5HMHLWDQGR�D�LGHLD�GH�TXH�RV�HWQyJUDIRV�GHYHP�±�RX�
podem – perpetuar ou se esconder atrás de um “ideal de objetividade”, esses 
SHVTXLVDGRUHV�SDVVDUDP�D�VH�LGHQWL¿FDU�FRPR�SDUWH�GH�VHXV�HVWXGRV��PXLWDV�YH]HV�
escrevendo histórias sobre o processo de investigação e, por vezes, sobre suas 
H[SHULrQFLDV�SHVVRDLV��1R�¿QDO�GHVVD�GpFDGD��RV�HVWXGLRVRV�FRPHoDUDP�D�DSOLFDU�
R�WHUPR�DXWRHWQRJUD¿D�DR�WUDEDOKR�TXH�H[SORUDYD�D�LQWHUDomR�GR�LQWURVSHFWLYR��R�
engajamento pessoal do “Eu” (do sujeito pesquisador), os sistemas, as práticas e 
as crenças culturais e as experiências (AdAMs; ellis; jones, 2015, p. 16-17).

Na década de 1990, alguns pesquisadores começaram a colocar mais ênfase 
HP�QDUUDWLYDV�SHVVRDLV�H�QR�GHVHQYROYLPHQWR�GR�PRYLPHQWR�DXWRHWQRJUi¿FR��&RPR�
exemplo, temos Carolyn Ellis, que publicou um livro e mais de duas dezenas de 
HQVDLRV�VREUH�DXWRHWQRJUD¿D��FR�HGLWRX�GRLV�OLYURV�VREUH�³R�XVR�GD�H[SHULrQFLD�
pessoal na investigação” – ,QYHVWLJDWLQJ�6XEMHFWLYLW\�(ellis; FlAherty, 1992) e 
&RPSRVLQJ�(WKQRJUDSK\�(BoChner; ellis, 1996). Durante esse tempo, Bochner 
também publicou ensaios sobre a importância de histórias pessoais e sua relação 
com a teoria. Juntos, Ellis e Bochner (1996) começaram a editar uma série de 
livros intitulada (WKQRJUDSKLF�$OWHUQDWLYHV, que publicava obras que ilustravam 
como e porque a experiência pessoal deve ser utilizada em pesquisa (AdAMs; ellis; 
jones; 2015, p. 17).

Na primeira década dos anos 2000 ocorreu a publicação da segunda e terceira 
edições do +DQGERRN�RI�4XDOLWDWLYH�5HVHDUFK (Manual de Pesquisa Qualitativa), 
DPERV�FRQWHQGR�HQVDLRV�H� UHIHUrQFLDV� VREUH� ³D�HWQRJUD¿D�SHVVRDO�� H[SHULrQFLD�
SHVVRDO��QDUUDWLYD�SHVVRDO��HVFULWD�SHVVRDO��DXWRELRJUD¿D�H�UHÀH[LYLGDGH´��AdAMs; 
ellis; jones��������S�������EHP�FRPR�FDStWXORV�TXH�IRFDOL]DP�HVSHFL¿FDPHQWH�D�
DXWRHWQRJUD¿D�� HVFULWRV�SRU�&DURO\Q�(OOLV��$UWKXU�3��%RFKQHU�H�6WDF\�+ROPDQ�
Jones. Em 2005, Norman Denzin iniciou o ,QWHUQDWLRQDO�&RQJUHVV�RI�4XDOLWD-
WLYH�,QTXLU\ (Congresso Internacional de Pesquisa Qualitativa), uma conferência 
DQXDO�TXH�UHFRQKHFH�D�LPSRUWkQFLD�GD�UHÀH[LYLGDGH�H�GD�H[SHULrQFLD�SHVVRDO�QD�
investigação (AdAMs; ellis; jones, 2015, p. 18).

9r�VH��DVVLP��TXH�QHVVHV�~OWLPRV�DQRV��D�DXWRHWQRJUD¿D�WRUQRX�VH�XP�PpWRGR�
importante e legítimo em muitas disciplinas e contextos de pesquisa. De acordo 
com Adams, Jones e Ellis (2015), a utilização desse método vem sendo observada 
HP� UHYLVWDV�SUR¿VVLRQDLV� H� HP�FRQIHUrQFLDV� DFDGrPLFDV��1XPHURVRV� OLYURV� H�
HGLo}HV�HVSHFLDLV�GH�SHULyGLFRV�VmR�GHGLFDGRV�j�LQYHVWLJDomR�DXWRHWQRJUi¿FD��H�
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pesquisadores de diversas disciplinas como antropologia, arte e design, negócios, 
FRPXQLFDomR��FULPLQRORJLD��HGXFDomR��JHRJUD¿D��HQIHUPDJHP��SVLFRORJLD��VHUYLoR�
VRFLDO�H�VRFLRORJLD�HVWmR�ID]HQGR�XVR�GD�DXWRHWQRJUD¿D�FRPR�XP�YDOLRVR�PpWRGR�
para a pesquisa.

6H�p�FHUWR�TXH�D�DXWRHWQRJUD¿D�QmR�SUHWHQGH�IRUQHFHU�XPD�UHVSRVWD�D�WRGDV�
as preocupações intelectuais, estéticas, emocionais e éticas sobre a pesquisa, 
pode-se, entretanto, dizer que, ao enxergá-la como um método, um modo de 
representação da experiência do indivíduo/autor/pesquisador e de seu modo de 
YLGD��FRPSUHHQGHPRV�TXH�R�³ID]HU�DXWRHWQRJUD¿D´�RX�R�³VHU�XP�DXWRHWQyJUDIR´�
exige dos pesquisadores uma atenção primordial para a investigação do “eu” em 
primeiro plano (suas memórias e experiências), para as preocupações represen-
tacionais durante todas as etapas do processo de pesquisa (interações com os 

“outros” – sujeitos investigados – e temas de pesquisa) e a representação desses 
processos em relação aos contextos social e cultural. 

$QGHUVRQ��������S�������DSRQWD�XPD�FDUDFWHUtVWLFD�FHQWUDO�GD�DXWRHWQRJUD¿D��
“[...] o pesquisador é um ator social altamente visível dentro do texto escrito”. Os 
próprios sentimentos e experiências do pesquisador são incorporados à história 
e considerados como “dados vitais” para a compreensão do mundo social que está 
sendo observado. 

É certo, e isso foi sublinhado por Atikson (2006, p. 401-402), que todo o 
WUDEDOKR�HWQRJUi¿FR�LPSOLFD�XP�JUDX�GH�HQYROYLPHQWR�SHVVRDO�FRP�R�FDPSR�H�
com os dados (que são sempre construídos e não “dados”). A possibilidade de 
FRPSUHHQGHU�HWQRJUD¿FDPHQWH�D�YLGD�VRFLDO��VHJXQGR�HOH��GHSHQGH�GH�XP�SULQ-
cípio elementar: a homologia entre os atores sociais que estão sendo estudados e o 
ator social que dá sentido às suas ações. Com isso, Atkinson nos chama a atenção 
SDUD�R�SULQFtSLR�GD�UHÀH[LYLGDGH��TXH�QR�VHX�HQWHQGLPHQWR�p�D�OLQKD�QRUWHDGRUD�
GD�SHVTXLVD�HWQRJUi¿FD��WDQWR�TXDQWR�GD�DXWRHWQRJUi¿FD��

2�WHUPR�UHÀH[LYLGDGH�WHP�VLGR�XVDGR��H�DWp�DEXVDGR��GH�PXLWDV�PDQHLUDV�QD�
OLWHUDWXUD�PHWRGROyJLFD��1mR�UDUDV�YH]HV�WHP�VLGR�PRELOL]DGR�GH�IRUPD�VXSHU¿FLDO��
DSHQDV�SDUD�DOXGLU�D�XP�DWR�UHÀH[LYR��WRGDYLD��PHVPR�QHVVH�VHQWLGR��VREUHVVDL�VH��
no ato, o traço de ser dotado de conotações de autoconsciência que ressoam no 
JrQHUR�DXWRHWQRJUi¿FR��Atkinson��������S��������2�VHQWLGR�SOHQR�GD�UHÀH[LYLGDGH�
QD�HWQRJUD¿D��QR�HQWDQWR�� UHIHUH�VH�DR� IDWR� LQHOXWiYHO�GH�TXH�R�HWQyJUDIR�HVWi�
completamente imbricado nos fenômenos que ele documenta e, também, ao fato 
de que não pode haver uma “observação” desprendida de uma cena social em que 
exista um “estado de natureza” independente da presença do observador (como 
nas relações de entrevistas que são coconstruídas com os informantes).
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$VVLP�SHQVDGD��D�UHÀH[LYLGDGH�VH�GHVFROD�GD�VLPSOHV�FRPSUHHQVmR��QmR�PHQRV�
LPSRUWDQWH��GH�TXH�VHULD�VRPHQWH�XP�DWR�GH�UHÀH[mR�VREUH�XP�IHQ{PHQR�VRFLDO��
suas causas e seus impactos em determinadas grupos sociais; e vai além, princi-
palmente, quando nos damos conta da sua complexidade e entendemos que essa 
UHÀH[LYLGDGH�³H[SUHVVD�D�FRQVFLrQFLD�GH�VXD�FRQH[mR�QHFHVViULD�FRP�D�VLWXDomR�
de pesquisa e, portanto, seus efeitos sobre o sujeito pesquisador” (Anderson, 2006, 
p. 382) e demais envolvidos na pesquisa:

Numa abordagem mais profunda, esse processo envolve uma consciência da 
LQÀXrQFLD�UHFtSURFD�HQWUH�HWQyJUDIRV��VXDV�FRQ¿JXUDo}HV�H�LQIRUPDQWHV��,PSOLFD�
uma introspecção autoconsciente guiada por um desejo de entender melhor tanto 
o ‘Eu’ e os ‘Outros’ através do exame de suas ações e percepções em referência 
ao e no diálogo com os outros. (Anderson, 2006, p. 382).

Ademais, há que se explorar outra dimensão relevante no emprego da auto-
HWQRJUD¿D��7DO�FRPR�WHP�VLGR�XVDGD��HVVD�WpFQLFD�UHFRQKHFH�D�QHFHVVLGDGH�GH�VH�
compreender “como e por que” as identidades tornam-se importantes, bem como 

“inclui e interroga” as experiências ligadas às diferenças socioculturais. Nesse 
VHQWLGR��D�DXWRHWQRJUD¿D�VH�PRVWUD�FRPR�XPD�DERUGDJHP�TXH�UHFRQKHFH�H�HQYROYH�
a subjetividade, a emotividade e a perspectiva do pesquisador sobre a investigação. 
Além disso, ela ajuda a ampliar o entendimento das principais questões investigadas 
�TXHVWmR�UDFLDO�H�HVWXGRV�GH�JrQHUR��SRU�H[HPSOR���HYLWDQGR�DV�GH¿QLo}HV�UtJLGDV��H�
WRUQDQGR��GHVVD�IRUPD��D�SHVTXLVD�PDLV�VLJQL¿FDWLYD��SHQVDQGR�QR�IDWRU�DQDOtWLFR�
interpretativo e na dimensão insider do pesquisador em relação ao tema e campo 
de investigação) e útil (a partir do fator transformativo quando observamos o 
aspecto político e cultural). 

Mas este não é um método de trabalho isento de críticas, algumas delas muito 
LQFLVLYDV��3DUD�'HODPRQW���������SRU�H[HPSOR��R�PpWRGR�DXWRHWQRJUi¿FR�DQXOD�R�
nosso dever de pesquisador, que é sair e coletar dados. Para ela, “nós não recebemos 
VDOiULRV�JHQHURVRV�SDUD�¿FDUPRV�VHQWDGRV�HP�QRVVRV�HVFULWyULRV�HVFUHYHQGR�GH�
forma obsessiva sobre nós mesmos” (delAMont, 2007, p. 3-4). Segundo a autora, a 
sociologia é uma disciplina empírica e devemos estudar o social. Mais ainda, diz 
a autora: “nós �SHVTXLVDGRUHV��QmR�VRPRV�LQWHUHVVDQWHV�R�VX¿FLHQWH�SDUD�HVFUH-
vermos sobre nossas experiências em revistas, para ensinar sobre e para esperar 
D�DWHQomR�GRV�RXWURV��1yV�QmR�VRPRV�LQWHUHVVDQWHV�R�VX¿FLHQWH�SDUD�VHU�XP�REMHWR�
da sociologia” (2007, p. 3-4). Em sua concepção, as questões que são entendidas 
como importantes não dizem respeito à “angústia pessoal” – e ainda acrescenta 
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TXH�D�DXWRHWQRJUD¿D�p�FHUFDGD�GH�DQJ~VWLDV�GRV�VRFLyORJRV��VHQGR�HVVHV�³XP�JUXSR�
privilegiado de sociólogos qualitativos” (2007, p. 3-4).

$OJXPDV�FUtWLFDV�GH�'HODPRQW� ������� VREUH�R�PpWRGR�DXWRHWQRJUi¿FR�VmR�
SHUWLQHQWHV� VH�SHQVDUPRV�QR�XVR�GD�DXWRHWQRJUD¿D�HQTXDQWR�R�~QLFR�PpWRGR�
para se fazer uma pesquisa empírica, e se essa pesquisa tiver como base só a 
experiência do autor (sujeito pesquisador) ou a sua história de vida. Realmente é 
difícil aceitar este método se pensarmos nas relações de singularidades entre as 
experiências dos sujeitos e as trajetórias individuais de cada um dos envolvidos na 
investigação sociológica e, a partir disso, buscar generalizações com graus univer-
sais de “verdade” sobre determinados fenômenos sociais. Conclusões dessa ordem 
tornam-se praticamente insustentáveis se unicamente baseadas em evidencias de 
WLSR�DXWRHWQRJUi¿FR�

0DV�p�FHUWR�TXH�D�DXWRHWQRJUD¿D�QRV�SHUPLWH�SUREOHPDWL]DU�R�SDSHO�GR�VXMHLWR�
pesquisador no momento da sua inserção e atuação no campo da pesquisa, nas 
relações sociais. Sendo assim, podemos pensar que, se o que nós pesquisamos 
na sociologia são as relações sociais, tecidas a partir das instituições e das inte-
rações dos indivíduos, mesmo tendo como meta assegurar uma racionalidade e 
objetividade, distanciando-nos, enquanto pesquisadores, não podemos negar que 
ID]HPRV�SDUWH�GHVVHV�SURFHVVRV�GH�LQWHUDomR�H�GH�UHODomR�VRFLDO��$�DXWRHWQRJUD¿D�
QRV�DMXGD�D�SHQVDU�UHÀH[LYDPHQWH�HVVHV�PRYLPHQWRV�TXH�FLUFXQGDP�DV�SHVTXLVDV�
sociológicas, as interações de proximidade do pesquisador e pesquisado e as rela-
o}HV��D¿QLGDGHV�SROtWLFDV��FXOWXUDLV��pWLFDV�H�UDFLDLV��GHVWH�SHVTXLVDGRU�FRP�R�WHPD�
e objeto/sujeito da pesquisa. 

,VVR�SRUTXH�R�SHVTXLVDGRU�GD�VRFLRORJLD�JHUDOPHQWH�WHP�XP�JUDX�GH�D¿QLGDGH�
com o tema ou o campo a ser pesquisado. Por isso mesmo, torna-se importante 
entender quais são as motivações que levam pesquisadores a buscar determinados 
WHPDV�H�D�IRFDU�HP�TXHVW}HV�HVSHFt¿FDV��6HQGR�DVVLP��RV�SURFHVVRV�DXWRHWQRJUi¿FRV�
assumem o papel de princípios norteadores, fundamentais para compreendermos 
FRPR�D�DQiOLVH�FLHQWt¿FD�WHQWD�DYDQoDU�

O LUGAR DA AUTOETNOGRAFIA ENTRE AS TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA
Apresentar o vigor dessa técnica de produção de dados requer também situar 

o seu lugar no amplo leque das metodologias qualitativas, do qual faz parte. De 
acordo com Denzin e Lincoln (2000), a pesquisa qualitativa, além de ser uma 
atividade situada que localiza o observador (ou pesquisador) no mundo, consiste 
em um conjunto interpretativo de práticas materiais que tornam o contexto social 
mais visível. Compreendendo que esse conjunto de práticas pode transformar o 
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mundo, esses autores entendem que é por meio do uso de cadernos de campo, 
HQWUHYLVWDV��FRQYHUVDo}HV��IRWRJUD¿DV��JUDYDo}HV�H�GD�PHPyULD�GR�³HX´�TXH�HVVD�
transformação ganha força e substancialidade. 

e�IDWR�TXH�R�PpWRGR�TXDOLWDWLYR�HQYROYH�XPD�LQWHUSUHWDomR��,VVR�VLJQL¿FD�TXH�
os pesquisadores qualitativos estudam fatos, sujeitos (e/ou objetos) e situações 
sociais em seus ambientes naturais, tentando, com isso, dar sentido ou interpretar 
IHQ{PHQRV�QRV� WHUPRV�GRV�VLJQL¿FDGRV�TXH�DV�SHVVRDV� OKHV�FRQIHUHP��denzin; 
linColn, 2000, p. 3). Sendo assim, há uma variedade de formas de produção de 
material empírico – estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história 
de vida; entrevista; artefatos; textos e produção culturais; textos observacional, 
histórico, interacional e visual. Todas elas são capazes de descrever a rotina, os 
momentos problemáticos e os sentidos na vida dos indivíduos.

Para Denzin e Lincoln (2000), cada pesquisador fala de dentro de uma comuni-
GDGH�LQWHUSUHWDWLYD�GLVWLQWD�TXH�FRQ¿JXUD��QD�VXD�IRUPD�HVSHFLDO��RV�FRPSRQHQWHV�
multiculturais que estão presentes no campo da pesquisa qualitativa. Em outras 
palavras, o método qualitativo é guiado por um conjunto de crenças e de senti-
mentos do pesquisador sobre o mundo e sobre como este pode ser compreendido e 
estudado. Nesse sentido, tais autores fornecem alguns exemplos de temas, campos 
de conhecimento e movimentos sociais que não podem mais ser desconsiderados 
QR�XQLYHUVR�GD�LQYHVWLJDomR�FLHQWt¿FD��HOHV�DSRQWDP�R�IHPLQLVPR��D�TXHVWmR�pWQLFD��
o marxismo, os estudos culturais, a questão racial e a teoria TXHHU; todos esses 
exemplos são vistos como modelos privilegiados numa ontologia real-materialista 
TXH�QR�PXQGR�FRQFUHWR�ID]�XPD�GLIHUHQoD�VLJQL¿FDWLYD�TXDQGR�QRV�DWHQWDPRV�SDUD�
os termos raça, classe e gênero (denzin; linColn, 2000).

Neste amplo leque de materiais empíricos que se utiliza na pesquisa qualita-
tiva, chamam a atenção o estudo de caso, a experiência pessoal, a introspecção, 
a história de vida, a entrevista, a observação e a memória. De alguma maneira, 
HVVHV�PDWHULDLV�GH�LQYHVWLJDomR�UHODFLRQDP�H�DWp�FRPS}HP�D�DXWRHWQRJUD¿D��0DLV�
ainda, Denzin e Lincoln (2000) argumentam que por trás desses processos está 
VHPSUH�SUHVHQWH�D�ELRJUD¿D�SHVVRDO�GR�SHVTXLVDGRU��TXH�IDOD�GH�XPD�SHUVSHFWLYD�
particular de classe, gênero, raça, sexo, cultura e comunidade étnica.

2�WHPD�GD�ELRJUD¿D�H�DXWRELRJUD¿D�p�IXQGDPHQWDO�SDUD�D�HVWUXWXUD�GD�DXWRHW-
QRJUD¿D�H��SULQFLSDOPHQWH��SDUD�D�SHVTXLVD�VRFLROyJLFD��6KDQW]�SURFXURX�GHVYHQGDU�
R�TXH�Mi�HUD�FKDPDGR�GH�VRFLRORJLD�ELRJUi¿FD�RX�ELRJUD¿D�VRFLROyJLFD��³SUiWLFDV�TXH�
HQYROYHP�ELRJUD¿D��DXWRELRJUD¿D��DXWRHWQRJUD¿D�H�YiULDV�IRUPDV�GH�HVFULWDV�VREUH�
a vida e apresentações criativas do ‘Eu’” (2009, p. 113). Discussões como a dele e 
a de Stanley (1993), além de demonstrarem os contornos que delimitavam o inte-
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UHVVH�GRV�SULPHLURV�SHVTXLVDGRUHV�YROWDGRV�D�GHVHQYROYHU�D�VRFLRORJLD�ELRJUi¿FD��
deixam entrever que o campo tem sido um objeto de disputa dentro da sociologia. 
$Wp�SRUTXH�D�VRFLRORJLD�ELRJUi¿FD�RIHUHFH�DRV�SHVTXLVDGRUHV�FUtWLFRV�XPD�QRYD�
ferramenta útil para a compreensão das relações sociais complexas em contextos 
FRQWHPSRUkQHRV��3RU�LVVR�PHVPR��QRV�GHWHUHPRV�HP�DVSHFWRV�GD�DXWRELRJUD¿D�H�
VXD�IXQGDPHQWDO�UHODomR�FRP�D�DXWRHWQRJUD¿D�

$R�HQWUDUPRV�QD�TXHVWmR�GD�ELRJUD¿D�RX�DXWRELRJUD¿D��QmR�SRGHPRV�HVTXHFHU�
a importância das VHOI�QDUUDWLYHV (autonarrativas) no campo da pesquisa quali-
WDWLYD�H�QR�PpWRGR�DXWRHWQRJUi¿FR��'H�DFRUGR�FRP�&KDQJ� ��������RV�HVFULWRV�
autonarrativos representam vários gêneros, autorias, focos temáticos e estilos 
GH�HVFULWDV��(P�VXD�FRQFHSomR��WDLV�HVFULWRV�DVVXPHP�D�IRUPD�GH�DXWRELRJUD¿D��
PHPyULD��GLiULR��HWF��3DUD�D�DXWRUD��DV�DXWRQDUUDWLYDV�DVVXPHP�DVSHFWRV�GH�UHÀH-
xões pessoais sobre vários temas; algumas usam um modelo mais descritivo de 
QDUUDWLYD��FRPR�p�R�FDVR�GD�PHPyULD��RXWUDV�XVDP�IDWRV�DXWRELRJUi¿FRV�HP�XPD�
QDUUDWLYD�SHVVRDO�HUXGLWD��H��SRU�¿P��QRV�DSUHVHQWD�R�PRGHOR�GD�DXWRHWQRJUD¿D�
que tende a ser mais analítico e interpretativo.

&KDQJ� ������� DLQGD�QRV� DOHUWD�SDUD� D� UHOHYkQFLD�GD� DXWRELRJUD¿D�SULQFL-
palmente quando ela é escrita por autores(as) negros e negras. Nesse sentido, 
apresento um rápido exemplo de como Boylorn desenvolve seus estudos e inves-
WLJDo}HV�FRP�EDVH�QD�DXWRHWQRJUD¿D��(P�XP�GH�VHXV�WUDEDOKRV��%R\ORUQ�MXVWDS}H�
dois estereótipos (na visão da autora, os principais atribuídos às mulheres negras 
norte-americanas) com uma análise de classe para investigar as “sobreposições 
das identidades de raça, classe, gênero e sexo” (2014, p. 131). Ela usa a questão do 
HVWHUHyWLSR�SDUD�PRVWUDU�FRPR�DV�FODVVL¿FDo}HV��RX�URWXODo}HV��GD�LGHQWLGDGH�GD�
mulher negra são frequentemente usadas para limitar e “policiar” suas emoções 
e comportamentos.

Além disso, Boylorn também olha para as implicações interpessoais que essas 
restrições têm nas vidas social e emocional das mulheres negras; também discute 
como classe informa a performance comunicativa do “Eu” da mulher negra. Assim, 
HOD�QRV�RIHUHFH�XP�ÀX[R�GH�KLVWyULDV�SHVVRDLV�H�GLVFXUVR�GD�FXOWXUD�SRSXODU�QR�
intuito de construir um sentido dos “estereótipos como história” e “história como 
estereótipos” (na dimensão de identidade) (2014, p. 131).

6HQGR�DVVLP��SRVVR�HQWHQGHU�TXH�D�SDUWLU�GH�ELRJUD¿DV�RX�DXWRELRJUD¿DV�FRPR�
as de Angela Davis, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Audre Lorde, dentre outras 
tão importantes quanto (pensando à luz das referências utilizadas por Boylorn), 
o movimento %ODFN�)HPLQLVW passa a ganhar mais solidez e torna-se um desdo-
EUDPHQWR�TXH�SRVVLELOLWD�D�UHFRQ¿JXUDomR�GDV�GLVFXVV}HV�VREUH��GLVFULPLQDomR��
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hierarquizações e desigualdades, violências e opressões – sejam elas de raça, gênero, 
classe e sexo – na perspectiva e experiência das mulheres negras. Portanto, é nesse 
ÀX[R�TXH�DOJXPDV�DXWRUDV�QD�DWXDOLGDGH�HVWmR�GHVHQYROYHQGR�R�TXH�*UL̇Q��������
chamou de %ODFN�)HPLQLVW�$XWRHWKQRJUDSK\ (BFA)7.

Vale ainda reter alguns aspectos das potencialidades do método autoetno-
JUi¿FR8��&RPHFHPRV�SHOD�SRWHQFLDOLGDGH�GD�DXWRHWQRJUD¿D�YLV�j�YLV a técnica de 
HQWUHYLVWD��(VVD�~OWLPD�IRFDOL]D�RV�VLJQL¿FDGRV�SURGX]LGRV�GH�IRUPD�LQWHUDWLYD�H�
de maneira dinâmica, atentando para a dinâmica emocional (ou para os aspectos 
mais sensíveis) que têm lugar na situação da própria entrevista. Embora o foco 
esteja no participante e em sua história, as palavras, pensamentos e sentimentos 
do pesquisador também são parte do processo interativo nessa situação de coleta; 
tal é o caso, por exemplo, da sua motivação pessoal para fazer um projeto, do 
conhecimento dos temas discutidos e das formas pelas quais o próprio entrevis-
tador pode ter sido tocado (ou transformado) pelo processo de entrevista. Mesmo 
que a experiência do pesquisador não seja o foco principal, em uma situação de 
HQWUHYLVWD��VXD�UHÀH[mR�SHVVRDO�H�R�FRQWH[WR�VH�WRUQDP�FDPDGDV�TXH�VmR�DFUHVFHQ-
tadas à história que está sendo contada sobre os participantes (AdAMs; BoChner; 
ellis, 2011, p. 278).

-i�DV�HWQRJUD¿DV�UHÀH[LYDV�VmR�PDQHLUDV�GH�GRFXPHQWDU�³DV�WUDQVIRUPDo}HV´�
vividas pelos pesquisadores e são vistas como um resultado da realização do 
trabalho de campo. Nesse sentido, torna-se necessário enquadrar a investigação 
existente como uma “fonte de perguntas e comparações” em vez de uma “medida de 
verdade”. Tudo isso, muitas vezes, é entendido de forma controversa, especialmente 
VH�WDLV�HWQRJUD¿DV�UHÀH[LYDV�QmR�IRUHP�DFRPSDQKDGDV�GH�DQiOLVH�H�RX�FRQH[}HV�
com uma literatura acadêmica mais tradicional. Portanto, as “narrativas pessoais” 
propõem-se a compreender um “eu” ou algum aspecto de uma vida que se entre-
cruza com o contexto cultural e social, que se conecta a outros participantes (ou 
sujeitos da pesquisa), e convida os leitores a entrar no mundo do autor e a usar 
R�TXH�Oi�DSUHQGHUDP�SDUD�UHÀHWLU��FRPSUHHQGHU�H�OLGDU�FRP�VXDV�SUySULDV�YLGDV�
(ellis, 2004, p. 46).

1R�TXH�WDQJH�DR�DVSHFWR�pWLFR�H�UHODFLRQDO�GD�SHVTXLVD�DXWRHWQRJUi¿FD��WRUQD-
-se primordial a compreensão de que investigadores não existem isoladamente. 
Logo, os autoetnógrafos, muitas vezes, mantêm e valorizam os laços interpessoais 
com os seus participantes, tornando a ética relacional mais complexa. Os parti-

7 $�H[SUHVVmR�SRGHULD�VHU�WUDGX]LGD�DR�SRUWXJXrV�FRPR�³$XWRHWQRJUD¿D�GH�)HPLQLVWD�1HJUD �́
8 E nisso seguimos Adams, Jones e Ellis (2015).
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cipantes, na maioria das vezes, começam como amigos ou tornam-se próximos 
através do processo de pesquisa. Os autoetnógrafos normalmente não os consi-
deram como “sujeitos impessoais”, apenas para serem utilizados como “dados” 
(AdAMs; BoChner; ellis, 2011, p. 281). Ao contrário, os autoetnógrafos consideram 
as “preocupações relacionais” uma dimensão crucial da investigação, que deve 
ser elemento prioritário em suas mentes durante todo o processo de pesquisa 
e de escrita. Em muitas ocasiões, essas “preocupações relacionais” obrigam os 
autoetnógrafos a mostrar seu trabalho para outras pessoas, ligadas direta ou 
indiretamente à pesquisa, permitindo que essas pessoas lhes forneçam algumas 
respostas, ou mesmo um reconhecimento de como elas se sentem sobre o que 
está sendo escrito (a seu respeito), permitindo-lhes opinar sobre como elas foram 
representadas no texto (AdAMs; ellis; BoChner, 2011, p. 281). 

De modo semelhante aos etnógrafos tradicionais, os autoetnógrafos também 
podem ter de proteger a privacidade e a segurança dos sujeitos da pesquisa, alte-
UDQGR�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�LGHQWL¿FDomR��FRPR�FLUFXQVWkQFLD�H�WHPDV�GLVFXWLGRV�RX�
FDUDFWHUtVWLFDV�FRPR�UDoD��JrQHUR��QRPH�H�OXJDU��(QTXDQWR�D�HVVrQFLD�H�R�VLJQL¿-
cado da história pesquisada são mais importantes do que a recontagem precisa 
GR�GHWDOKH��RV�DXWRHWQyJUDIRV�GHYHP�¿FDU�FLHQWHV�GH�FRPR�HVVHV�GLVSRVLWLYRV�GH�
SURWHomR�SRGHP�LQÀXHQFLDU�D�LQWHJULGDGH�GH�VXD�LQYHVWLJDomR��EHP�FRPR�D�IRUPD�
como o seu trabalho será interpretado e compreendido (AdAMs; BoChner; ellis, 
2011, p. 281).

3RU�¿P��TXDQWR�j�FRQ¿DELOLGDGH��JHQHUDOL]DomR�H�YDOLGDGH��PXLWRV�GRV�HVWX-
GLRVRV�GD�DXWRHWQRJUD¿D� UHFRQKHFHP�D� LPSRUWkQFLD�GD� FRQWLQJrQFLD��2X� VHMD��
sabemos que a memória é falível, que é impossível lembrar ou informar sobre 
eventos numa linguagem que represente exatamente como esses eventos foram 
vividos e sentidos. Todavia, não podemos deixar de reconhecer a importância 
da memória enquanto dado de pesquisa. Nas palavras de Chang (2008, p.71), “a 
PHPyULD�SHVVRDO�p�XP�EORFR�GH�FRQVWUXomR�GD�DXWRHWQRJUD¿D�SRUTXH�R�SDVVDGR�
dá um contexto para o ‘eu’ no presente e abre a porta para as riquezas (analíticas) 
do passado9”.

9 Outra referência importante no que concerne à utilização da memória é a proposta de Ecléa 
Bosi presente em seu livro 0HPyULD�H�VRFLHGDGH��OHPEUDQoDV�GH�YHOKR��$�DXWRUD�LGHQWL¿FD�D�
memória (ou lembranças) como um grande instrumento de análise social e também reconhece 
QHOD�XP�SDVVDGR�YLYLGR�TXH�SRVVLELOLWD�XP�DSRUWH�GH�UHÀH[}HV�VREUH�GHWHUPLQDGDV�VLWXDo}HV�
vivenciadas no tempo atual. “Não há evocação sem uma inteligência do presente, um homem 
QmR�VDEH�R�TXH�HOH�p�VH�QmR�IRU�FDSD]�GH�VDLU�GDV�GHWHUPLQDo}HV�DWXDLV��$WXUDGD�UHÀH[mR�SRGH�
preceder e acompanhar a evocação. Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado 
SHOR�HVStULWR��6HP�R�WUDEDOKR�GD�UHÀH[mR�H�GD�ORFDOL]DomR��VHULD�XPD�LPDJHP�IXJLGLD´��Bosi, 1994, 
p. 81).
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3RUWDQWR�� D� FRQ¿DELOLGDGH� HVWi� HVWUHLWDPHQWH� UHODFLRQDGD�jV�TXHVW}HV�GH�
YDOLGDGH��3DUD�RV�DXWRHWQyJUDIRV��YDOLGDGH�VLJQL¿FD�TXH�XP�WUDEDOKR�EXVFD�YHURV-
similhança, procura evocar nos leitores a sensação de que a experiência descrita 
é realista, crível e possível, demonstrando que a história é coerente e que conecta 
leitores a escritores. Nesse caso, a generalização decorre do fato de um autoet-
QyJUDIR�HVSHFt¿FR�VHU�FDSD]�GH� LOXPLQDU��GH�IRUPD�JHUDO��SURFHVVRV��FXOWXUDLV��
sociais desconhecidos (BoChner; ellis, 2000). Desse modo, os leitores fornecem 
um certo tipo de 

validação ao compararem suas vidas às nossas, por pensarem em como nossas 
vidas são semelhantes e diferentes, às suas razões e por sentirem que as histórias 
têm lhes informado sobre pessoas ou vidas desconhecidas (ellis, 2004, p. 195).

ESCREVENDO DE MODO AUTOETNOGRÁFICO: POR QUE E COMO
1R�TXH�VH�UHIHUH�DR�ID]HU�DXWRHWQRJUi¿FR�HQTXDQWR�SURFHVVR��VDEH�VH�TXH�RV�

autoetnógrafos costumam não apenas usar suas ferramentas metodológicas e 
a literatura para analisar a experiência, mas também devem usar a experiência 
pessoal para ilustrar facetas da experiência sociocultural e, ao fazê-lo, expor os 
aspectos singulares e familiares para os insiders e os outsiders.

3HQVDQGR�QD�HVFULWD�HQTXDQWR�SURGXWR��HQWHQGH�VH�TXH�XPD�DXWRELRJUD¿D10 
também deve ilustrar novas perspectivas sobre a experiência pessoal. Autobió-
grafos podem fazer textos estéticos e evocativos usando técnicas de “demonstração”, 
que são projetadas para trazer “os leitores para a cena” – particularmente em 
pensamentos, emoções e ações (ellis�� ������S�� �����±�D�¿P�GH�H[SHULPHQWDU�
uma experiência (BoChner; ellis, 2006). Já quando os pesquisadores escrevem 
DXWRHWQRJUD¿DV��SURFXUDP�SURGX]LU�GHVFULo}HV�GHQVDV��HVWpWLFDV�H�HYRFDWLYDV�GD�
experiência pessoal e interpessoal. Assim, o autoetnógrafo não só tenta fazer da 

10 (PERUD�D�DXWRELRJUD¿D�H�D�DXWRHWQRJUD¿D�SRVVDP�SDUHFHU�VLQ{QLPRV��D�OLWHUDWXUD�QR�FDPSR�
é incisiva em sublinhar que se trata de dois processos diferentes e que se complementam. O 
SULPHLUR��DOpP�GH�VHU�YLVWR�FRPR�XPD�SHoD�OLWHUiULD��WUD]�FRQVLJR�R�IDWRU�ELRJUi¿FR�GR�DXWRU�H�
VXDV�UHÀH[}HV�VREUH�RV�SURFHVVRV�YLYLGRV�RX�H[SHULHQFLDGRV��QR�FDPSR�WHyULFR��QD�YLGD�SHVVRDO�
e/ou acadêmica). Nesse sentido, Chang (2008, p. 48) enfatiza que “a riqueza da narrativa auto-
ELRJUi¿FD�H�GRV�LQVLJKWV�DXWRELRJUi¿FRV�p�DYDOLDGD�H�LQWHQFLRQDOPHQWH�LQWHJUDGD�DR�SURFHVVR�
GH�SHVTXLVD��WRUQDQGR�VH��DVVLP��XP�SURGXWR�FRQWUiULR�j�HWQRJUD¿D�FRQYHQFLRQDO �́�([SOLFDPRV�
um pouco desse sentido quando falamos sobre as orientações que formam o equilíbrio triádico 
GD�DXWRHWQRJUD¿D��6HQGR�DVVLP��DR�FRPSOHPHQWDU�VH�FRP�D�DXWRHWQRJUD¿D��TXH�VHULD�D�VHJXQGD�
SHoD�DQDOtWLFR�LQWHUSUHWDWLYD�FLHQWt¿FD��QRWDPRV�TXH�DOJXQV�GHVVHV�DVSHFWRV�TXH�FRQVWLWXHP�D�
GLPHQVmR�ELRJUi¿FD�RX�DXWRELRJUi¿FD�GD�YLGD�GR�VXMHLWR�SHVTXLVDGRU��RX�DXWRU��VH�WRUQDP�IRFR�
de pesquisa.
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H[SHULrQFLD�SHVVRDO�XPD�H[SHULrQFLD�HQYROYHQWH�H�VLJQL¿FDWLYD�FXOWXUDO�H�VRFLDO-
mente, mas também, através da produção de textos acessíveis, ele ou ela pode 
alcançar um público mais amplo e diverso, o qual a pesquisa tradicional geralmente 

“ignora” (ou não atinge).
Entretanto, as nuances e complexidades das identidades, das vidas, dos rela-

cionamentos e das experiências não são facilmente ou ordenadamente traduzidas 
em uma experiência, em uma pesquisa ou lista de perguntas para entrevista. Nesse 
VHQWLGR��D�DXWRHWQRJUD¿D�WHP�XP�FRQMXQWR�FRPXP�GH�SULRULGDGHV��SUHRFXSDo}HV�H�
PRGRV�GH�UHDOL]DU�D�SHVTXLVD��(VVDV�SULRULGDGHV�GD�DXWRHWQRJUD¿D�VmR��D��D�H[SH-
riência pessoal na pesquisa e na escrita vem em primeiro plano; b) apresentar os 
SURFHVVRV�GH�WRPDGD�GH�VHQWLGR��F��XVDU�H�GHPRQVWUDU�UHÀH[LYLGDGH��G��DSUHVHQWDU�
um conhecimento fruto da informação privilegiada de um fenômeno experiência 
social (ou cultural); e) descrever e criticar normas culturais, experiências e práticas; 
e f) procurar respostas nas audiências (com os leitores, pares e sujeitos pesquisados) 
(AdAMs; ellis; jones, 2015, p. 25-26).

Ademais, Adams, Ellis e Jones (2015, p. 36) sugerem que, além de entender 
H�DEUDoDU�RV�LGHDLV�FHQWUDLV�GD�DXWRHWQRJUD¿D�H�HQJDMDU�QDV�DERUGDJHQV�GR�³ID]HU�
DXWRHWQRJUi¿FR´�DFLPD�PHQFLRQDGRV�� RV�SHVTXLVDGRUHV� WDPEpP�GHYHP�FRQVL-
GHUDU� R�SRUTXr�GH� HOHV� TXHUHUHP� ID]HU� DXWRHWQRJUD¿D��'H� DFRUGR� FRP�HVVHV�
DXWRUHV��H[LVWHP�TXDWUR�UD]}HV�IXQGDPHQWDLV�SDUD�UHDOL]DU�D�DXWRHWQRJUD¿D��VmR�
elas: 1) realizar uma crítica mais contundente, fazer contribuições e/ou estender 
a pesquisa e teoria existente; 2) abraçar a vulnerabilidade como uma maneira de 
compreender as emoções e melhorar a vida social; 3) interromper tabus, quebrar 
silêncios e recuperar vozes perdidas e desconsideradas; e 4) tornar a pesquisa 
acessível a diversos públicos11.

$�SDUWLU�GLVVR��RV�DXWRHWQyJUDIRV�JHUDOPHQWH�ID]HP�VXDV�HVFROKDV�D�¿P�GH�
chamar a atenção para as vulnerabilidades, as perguntas, as injustiças e os silen-
ciamentos. Eles abrangem a vulnerabilidade com um propósito.12 Logo, 

a exposição do ‘Eu’ que também é um espectador tem que nos levar a algum 
lugar onde não poderiam chegar. Tem que ser essencial para o argumento, não 

11 9HU�RV�WUDEDOKRV�GH�%R\ORUQ���������*UL̇Q��������H�5RPR��������
12 “Existe a vulnerabilidade de revelar-se, de não ser capaz de tomar de volta o que você escreveu 

ou ter qualquer controle sobre como os leitores vão interpretá-lo. É difícil não sentir que sua vida 
está sendo criticada, bem como o seu trabalho. [...] Também existem muitas recompensas, por 
exemplo, você vem a compreender a si mesmo de maneira mais profunda. E com a compreensão 
GH�VL�PHVPR�SDVVDPRV�D�FRPSUHHQGHU�RV�RXWURV��$�DXWRHWQRJUD¿D�IRUQHFH�XPD�DYHQLGD�SDUD�
ID]HU�DOJR�VLJQL¿FDWLYR�SDUD�VL�H�SDUD�R�PXQGR�>���@´��BoChner; ellis, 2000, p. 738). 
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XP�ÀRUHLR�GHFRUDWLYR��QmR�XPD�H[SRVLomR�SDUD�R�VHX�SUySULR�EHP��AdAMs; ellis; 
jones, 2015, p. 40).

1HVWH�FDVR��D�WUDMHWyULD�GH�GHQWUR�SDUD�IRUD�GD�DXWRHWQRJUD¿D�WDPEpP�GHVFUHYH�
como começamos um projeto de pesquisa. Muitas vezes, os projetos de investi-
gação começam com acontecimentos que nos transformam (o nosso pensamento, 
sentimentos, senso de si e do mundo) e também aos outros (nossos amigos e 
famílias, membros das nossas comunidades sociais, políticas e culturais, e outros 
TXH�VmR�GLIHUHQWHV�GH�QyV��GR�DYHVVR��3RUWDQWR��DV�DXWRHWQRJUD¿DV�FRPHoDP�FRP�
os pensamentos, sentimentos, identidades e experiências que “nos arremessam 
num circuito de tomada de sentido”, que nos fazem “perguntar, reconsiderar e 
reordenar nossa compreensão sobre nós mesmos, os outros e nossos mundos” 
(AdAMs; ellis; jones, 2015, p. 47).

1R�HQWDQWR��DOJXQV�DVSHFWRV�FUXFLDLV�GHFRUUHP�H�GHVD¿DP�R�H[HUFtFLR�GHVVH�
tipo de abordagem. Como vamos organizar, usar e dar sentido a essa complicada 
e talvez esmagadora massa de informações decorrentes das expressões e vivências 
do cotidiano autoetnografado? Por outro lado, como contamos a história de nós 
mesmos dentro e ao lado de uma história de cultura? Essas questões ou perguntas 
podem ser úteis para começarmos o trabalho de interpretação e análise através da 
criação de temas para as ideias, interações e percepções que nós geramos no campo. 

1R�TXH� WDQJH�j� UHSUHVHQWDomR�GD�DXWRHWQRJUD¿D�� D� HVFULWD� MRJD�XP�SDSHO�
decisivo nesse esforço por conhecer/revelar uma experiência diferente. As auto-
HWQRJUD¿DV�PXLWDV�YH]HV�FRPHoDP�FRPR�HQWUDGDV�GH�GLiULRV��QDUUDWLYDV��SRHVLD��
blogs ou outras formas de escrita pessoal, em que os autores exploram as suas 
experiências com o objetivo de compreendê-las.

Do ponto de vista da narrativa formal, os autoetnógrafos muitas vezes 
escrevem usando a voz na primeira pessoa ou o seu ponto de vista, ou seja, o 
posicionamento do pesquisador como o narrador da história. O ponto de vista da 
primeira pessoa é decididamente subjetivo, porque o narrador relata o que ele ou 
ela observa (ou observou), as experiências, os saberes e o sentimento que fornece 
aos leitores sobre seus relatos enquanto uma testemunha ocular do fato vivido. Os 
narradores em primeira pessoa convidam os leitores a se colocarem no interior da 
ação, nas mentes, nos corações e nos corpos dos narradores (AdAMs; ellis; jones, 
2015, p. 78). No entanto, autoetnógrafos também podem usar a voz na segunda 
pessoa ou o seu ponto de vista; assim fazendo, o leitor é interpelado como “você”. 
Os narradores em segunda pessoa levam os leitores a imaginar que eles mesmos 
HVWmR�YLYHQGR�XPD�FHQD��HYHQWR�RX�H[SHULrQFLD��3RU�¿P��Ki�RV�DXWRHWQyJUDIRV�TXH�
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costumam usar a voz em terceira pessoa para descrever as experiências, pensa-
mentos, sentimentos e ações dos personagens. Os narradores em terceira pessoa 
frequentemente almejam sugerir uma atmosfera de maior objetividade.

MATHEUS, A FAST FASHION E A EXPERIÊNCIA DA DISCRIMINAÇÃO
� ³0DWKHXV´�IRL�R�QRPH�HVFROKLGR�SDUD�LGHQWL¿FDU�R�SHUVRQDJHP�FKDYH�TXH�

viveu as experiências de trabalho (e de discriminação) enquanto um trabalhador 
negro na IDVW�IDVKLRQ13�GR�FRPpUFLR�YDUHMLVWD�GH�PRGD�QR�¿QDO�GH�������HQTXDQWR�
temporário/terceirizado) e inicio dos anos 2000 (já efetivo – com contrato de 
duração indeterminada). Tais experiências serão sistematizadas, enquanto evidên-
cias empíricas, pelo autor do artigo, a quem caberá extrair as lembranças do vivido, 
recuperando-as nos labirintos da memória, dando-lhes sistematicidade de modo 
D�SRGHU�UHÀHWLU�VREUH�DV�PHVPDV��$V�UHÀH[}HV�IHLWDV�SHOR�$XWRU�VREUH�RV�IDWRV�GR�
cotidiano vivido por “Matheus” serão apresentadas na forma de notas de rodapé14. 
&RP�LVVR�VH�SUHWHQGH�VHSDUDU��H�GHL[DU�HYLGHQWH�SDUD�PHOKRU�LGHQWL¿FDomR�SHOR�
OHLWRU��L��R�TXH�p�UHODWR�DXWRELRJUi¿FR�DFHUFD�GR�SDVVDGR�H��LL��R�TXH�VmR�REVHUYD-
ções analíticas sobre este passado, formuladas no presente e já informadas pela 
teorização que se maneja. Nesse sentido, os rodapés terão um sentido especial. 
Longe de conterem informações apenas complementares e, por isso, eventual-
mente descartáveis, aqui eles conterão sempre uma informação analítica chave. 
Isso porque neles estarão indicadas as pistas interpretativas que se pretende vir a 
explorar no texto da tese. Assim fazendo, os rodapés também sugerem quais são 

13 Choi (2014, p. 3) sustenta que existe uma compreensão mais profunda sobre o termo IDVW�IDVKLRQ. 
Este sistema se apresenta como uma tendência industrial que se refere ao conceito de encurtar 
o tempo de espera (da produção, da distribuição, etc.) e da oferta de novos produtos no mercado, 
fazendo-o do modo mais rápido possível. Hoje em dia, este recurso é comumente utilizado em 
vestuário de moda (por marcas como a Zara, Topshop, H&M, dentre outras) e no consumo de 
eletrônicos da moda (por exemplo, I-Phone). Pensando num modelo analítico, os principais 
componentes destes assim-chamados )DVW�)DVKLRQ�6\VWHPV�incluem: a) política de respostas 
rápidas que são empregadas para reduzir o tempo de resposta do sistema (ou seja, o tempo de 
espera) para que a volatilidade da oferta e da procura possam ter um melhor equilíbrio; b) sorti-
mento de produtos que mudam frequentemente; c) assegurar que o ciclo de vida do produto seja 
muito curto; e d) que o projeto do produto se adapte às necessidades das tendências de moda e 
do mercado. Outra explicação mais simples e mais difundida pelo setor do comércio varejista 
de moda diz o seguinte: IDVW�IDVKLRQ, “(traduzido como moda rápida), é o termo utilizado por 
marcas que possuem uma política de produção rápida e contínua de suas peças, trocando as 
coleções semanalmente, ou até diariamente, levando ao consumidor as últimas tendências da 
moda em tempo recorde e com preços acessíveis.” Explicação obtida nos sites: http://www.revide.
com.br/editorias/moda/o-conceito-de-fast-fashion/ e http://moda.ig.com.br/modanomundo/
voce-sabe-o-que-e-fast-fashion/n1237795692971.html. Acesso em 04 de março de 2013.

14 Entendendo os limites e dimensões do artigo, optei por trazer alguns apontamentos em notas 
de rodapés, mas informo que tais análises virão no corpo do texto no desenvolver analítico da 
WHVH��3RUWDQWR��HVWH�QmR�VHUi�R�PRGHOR�XWLOL]DGR�QR�GHVHQKR�¿QDO�GD�WHVH�GRXWRUDO�
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RV�HOHPHQWRV�GD�QDUUDWLYD�DXWRELRJUi¿FD�TXH�SDUHFHP��DR�PHQRV�QHVWH�PRPHQWR��
HVSHFLDOPHQWH�UHOHYDQWHV�GR�SRQWR�GH�YLVWD�HWQRJUi¿FR�

A escolha de “Matheus” como nome para o personagem desse primeiro relato 
ELRJUi¿FR��XPD�HVFROKD�FRQMXQWD��GR�$XWRU�H�RULHQWDGRUD��WLQKD�XP�GXSOR�HQGHUHoR��
Por um lado, ela recaiu sobre um dos prenomes do Autor, “Matheus”, a indicar o 
VHQWLGR�DXWRELRJUi¿FR�GR�UHODWR��RX�VHMD��TXH�R�SUySULR��³6LOYLR�0DWKHXV �́�p�D�IRQWH�
de informações. Por outro lado, o prenome escolhido é justamente aquele que não 
é costumeiramente utilizado pelo Autor nas suas interações. Quisemos, assim 
fazendo, lançar mão, já desde o início, de um recurso que nos permitisse (à orien-
tadora e ao Autor) incitar o distanciamento analítico de “Silvio”, o Autor, quando 
se reportasse à tarefa de reconstituição sistemática e analiticamente informada 
da memória de “Matheus”, o trabalhador da IDVW�IDVKLRQ15. Assim, nesta parte do 
artigo, será “Matheus”, e não “Silvio”, o sujeito de certa experiência pretérita no 
trabalho, vivida no mesmo setor e na mesma empresa que “Silvio” estudará no 
presente. Se, assim fazendo, o texto ganha atrativo do ponto de vista estilístico, 
cremos, também, que a estratégia nos assegurará que o Autor estará sendo perma-
nentemente instado, do ponto de vista analítico, a lidar com a tensa relação entre 
YLYrQFLD�H�UHODWR��HQWUH�³0DWKHXV´�H�³6LOYLR �́�UHVJXDUGDQGR�D�DOPHMDGD�UHÀH[LYLGDGH�
que deve mover a análise nesse momento.

A seguir, apresenta-se um pequeno recorte de uma das formulações ainda 
inicial dos registros produzidos sobre momentos-chave da vivência do Autor na 
HPSUHVD��UHFXSHUDGRV�GH�PRGR�DXWRHWQRJUi¿FR��GH�PDQHLUD�D�H[HPSOL¿FDU��FRP�
evidências analiticamente relevantes, o quanto poderá vir a luz à medida que se 
avance e complete esse trabalho de sistematizar tal memória.

A OPORTUNIDADE NA FAST FASHION E A SELEÇÃO PARA O EMPREGO
[...] Decidi procurar emprego, e esta ideia não saía mais da minha cabeça. Na 

escola, estudando no ensino médio,16 dias depois de ter visitado meu pai no trabalho, 
perdi uma “chance” de forma tão besta que nem eu acreditei. O McDonald’s, uma 
HPSUHVD�TXH�HVWDYD�DEULQGR�¿OLDLV�HP�$UDFDMX�6(��HVWDYD�UHFUXWDQGR�HVWXGDQWHV�H�

15 Esta IDVW�IDVKLRQ�tornou-se uma das maiores cadeias mundiais de varejo de moda para mulheres, 
homens e crianças. Com uma grande variedade de marcas, a empresa opera em 21 países da 
Europa, com mais de 1.500 lojas na Europa e 35 lojas na Ásia. Possui lojas na América Latina 
(Brasil e México) e também na China. Contava, até o momento da pesquisa de Mestrado do 
Autor, em 2013, com um total de 1.829 unidades espalhadas pelo mundo (sAntos, 2013).

16 Vale ressaltar que Matheus nesse momento era estudante do 2º ano do Ensino Médio e tinha 
18 anos de idade. Ele estudou em uma escola pública localizada no centro da cidade de Aracaju. 
Era composta por estudantes de classe baixa e média. Ele pegava dois ônibus para ir e voltar. A 
escola era conhecida como uma das melhores escolas públicas da cidade.
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dando-lhes a primeira oportunidade de ter um emprego. Bastava preencher, no dia, 
XPD�¿FKD�H�WHU�XPD�IRWR��[��SDUD�TXH�SXGHVVH�ID]HU�SDUWH�GD�VHOHomR�H�FRQFRUUHU�D�
XPD�YDJD�SDUD�LQWHJUDU�R�TXDGUR�GH�IXQFLRQiULRV�GD�HPSUHVD��$FUHGLWHP��9DVFXOKHL�
minha carteira e minha mochila, de cima a baixo e nada; eu não tinha uma foto 
3x4 e infelizmente não pude fazer parte da seleção. Passado o período de frustração, 
segui em frente na minha busca.

Num passeio com dois amigos da escola ao Shopping Jardins17, eu vi um cartaz 
da IDVW�IDVKLRQ que me chamou muito a atenção. O cartaz tinha um título e se 
chamava “Carol e Alex”; eles formavam um casal de jovens brancos, entre seus 18 
a 25 anos aparentemente, bem “descolados” e vestindo roupas casuais (simples – 
camisas básicas e calças jeans); com dizeres que passavam a seguinte ideia: “Se 
você procura seu primeiro emprego e não tem experiência18, isso não é problema 
para a ‘empresa X’, preencha o ‘Carol e Alex’ e deixe na nossa loja.” Resumindo, essa 
empresa dava oportunidade para pessoas que nunca trabalharam e que queriam 
D�FKDQFH�GH�HQWUDU�SDUD�R�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR��(X�QmR�SHQVHL�GXDV�YH]HV��(QWUHL�
na loja e perguntei onde retirava o “Carol e Alex” para preencher. 

Nesse momento, uma das falas dos meus dois amigos (negros e com tom de 
pele um pouco mais escuro que o meu) me fez parar repentinamente e pensar se 
teria condições de trabalhar ali. Nelson19, um dos amigos, falou: “Esquece, Negão20��

17 O Shopping Jardins foi inaugurado em 20 de novembro de 1997, ele está localizado em um bairro 
que foi impulsionado pela inauguração desse Shopping e hoje é visto e conhecido como o “nobre e 
moderno bairro Jardins”. Predominantemente visto, na época, como um bairro de classe média/
DOWD��VHJXH�VHQGR�DVVLP�FODVVL¿FDGR��(VVD�LGD�GH�0DWKHXV�H�VHXV�DPLJRV�DR�VKRSSLQJ�RFRUUHX�QR�
ano de 1999, sem a pretensão de achar um emprego. Era comum os jovens saírem da escola e 
irem passear em shopping. Apesar de ter a esperança de conseguir um emprego, Matheus não 
tinha a mínima ideia se o período era ou não de expansão do mercado de trabalho.

18 O fato de a “experiência não ser um problema” para essa empresa nos possibilita pensar que para 
outras empresas, ou setores, a falta desse requisito era um problema. Pensando no anúncio do 
Mcdonald’s, relatado por Matheus, que se volta para os jovens que desejam uma oportunidade 
de emprego e nunca trabalharam, entendo que tanto a ação da cadeia de fast food como o anún-
cio da IDVW�IDVKLRQ à época não tinham nenhuma motivação altruísta como pano de fundo. Na 
realidade, tais empresas acabam contratando jovens que nunca trabalharam, pois os enxergam 
como “folhas em branco” para serem preenchidas com os seus valores e objetivos. No tocante 
à IDVW�IDVKLRQ, as seleções e contratações, em sua maioria, eram feitas via empresa terceirizada 
como Manpower e Gelre. Em raras exceções, a IDVW�IDVKLRQ fazia uma contratação de algum 
funcionário de maneira direta, sem a intermediação de uma terceirizada; esses funcionários 
contratados diretamente já entravam como efetivos ou estáveis. 

19 2V�QRPHV�GH�WRGRV�RV�VXMHLWRV�TXH�DSDUHFHP�DTXL�VmR�¿FWtFLRV�
20 Ao ser chamado de “Negão” percebo um aspecto muito importante que nos remete à dimensão 

racializada das interações de Matheus no seu cotidiano e nas relações de trabalho (visto mais 
a frente). Nessas interações (mesmo sem entendê-lo ainda claramente) Matheus verá que suas 
marcas corporais ou fenotípicas que remetem à sua negritude (a cor, o cabelo), funcionam como 
um marcador racial nas relações sociais. Pouco a pouco, dentro e fora do trabalho, Matheus vai 
perceber as barreiras raciais que se apresentam para ele em suas relações de trabalho. Entretanto, 
para Matheus, no sentido utilizado por seus amigos, o termo “Negão” é uma forma habitual e 
cordial de tratamento. Mesmo recebendo esse tipo de interpelação, fortemente racializada, dos 
seus amigos na escola, nos treinos de Judô e nas relações de trabalho, isso em nenhum momento 
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Você acha que eles contratarão um preto? Olhe em volta e veja se tem algum 
QHJUR�WUDEDOKDQGR�DTXL��6DL�IRUD�21” Fiquei olhando a loja calmamente, em busca 
de motivos e fatos para contrapô-lo rapidamente, e não consegui. Mas a vontade 
de ter o emprego era maior. Confesso que não liguei para o que esse meu amigo 
disse sobre o fato de ter ou não ter negro na loja. Tinha uma força no momento 
e uma convicção que me davam a certeza de que conseguiria uma chance, e não 
a desperdiçaria22. Acreditava que era capaz de trabalhar ali; e porque tinha esta 
GHWHUPLQDomR�� IXL�HP�IUHQWH��3HJXHL�D�¿FKD�SDUD�SUHHQFKHU�HP�FDVD��FRORFDU�D�
minha foto e entregar num dia com mais calma. 

o deixava desconfortável. Para ele, mesmo sendo chamado de “Negão” por amigos brancos ou 
negros, esse tratamento só ressoava positiva ou negativamente dependendo do tom e do contexto 
em que essa expressão fosse pronunciada.

21 Apesar de Matheus não saber se Nelson tinha algum envolvimento com o movimento negro, 
pois ele nunca mencionou nada, nem se ele tinha algum familiar envolvido ou militante, foi 
surpreendente ver como Nelson, um jovem negro, mais velho alguns anos que Matheus, de 
imediato havia mapeado racialmente o ambiente da loja – com a presença de vendedores ou 
IXQFLRQiULRV�SUHGRPLQDQWHPHQWH�EUDQFRV��1mR�FRQVLJR�D¿UPDU�TXH�KDYLD�XP�GLUHFLRQDPHQWR�
para um determinado grupo racial (branco), mas se pensar bem, no contexto do bairro que tem 
uma constituição populacional de classe média e alta, de maioria branca, e tomando em conta 
que se tratava de um formulário para preenchimento de candidatos que continha na sua capa 
GRLV�MRYHQV�EUDQFRV��¿FD�GLItFLO�QmR�FDLU�QD�VXSRVLomR�GH�TXH�KDYLD�XPD�FHUWD�SUHIHUrQFLD�SRU�
jovens brancos. Mesmo achando difícil que a empresa estivesse adotando uma ação estratégica 
para contratar apenas brancos, a realidade que se mostrava aos olhos de Matheus e dos seus 
amigos não deixava dúvidas: ali havia apenas pessoas brancas. Pensando no presente, percebe-
mos o quanto se avançou no que concerne a uma maior presença de negros nas lojas desse tipo 
de comércio varejista. Durante as observações de campo, nos últimos meses, pude notar lojas 
com uma presença relevante de negros. Isso deixa entrever possíveis marcas das mudanças nas 
estratégias e políticas de contratação dessas empresas, que hoje estão voltadas para políticas 
de inclusão racial e em prol da diversidade.

22 Aqui nessa passagem enxergo a presença de um possível mecanismo que possibilita superar 
as barreiras que se impõem ou “invisibilizá-las” por determinado tempo até achar uma forma 
de ultrapassá-las. Percebe-se que Matheus, mesmo sendo alertado por Nelson sobre a não 
existência de negros, opta por não dar importância a tal fator e se apega a uma determinação, 
ou um desejo, de conseguir a oportunidade de trabalho. É como se ele não quisesse acreditar 
ou se deixar levar pelos imperativos de possíveis barreiras raciais que seriam capazes de lhe 
anular e não deixar que ele tivesse a mínima chance de concorrer ao emprego. Dito de outra 
maneira, Matheus tornou o fenômeno apontado por Nelson “invisível” – como uma medida es-
WUDWpJLFD�SDUD�QmR�WHU�R�VHX�REMHWLYR�GHVYLDGR�SRU�VXDV�UHÀH[}HV�RX�VXEMHWLYDo}HV��DQWHV�PHVPR�
de vivenciar a oportunidade do processo seletivo. Para ser franco, creio que Matheus, mesmo 
sabendo que as barreiras estariam colocadas no seu caminho, nutriu um sentimento de que, 
no momento exato da entrevista ou seleção, poderia demonstrar seu valor e suas potencialida-
GHV��RX�VHMD��DFKDU�XPD�EUHFKD�TXH�R�¿]HVVH�VHJXLU�R�VHX�SHUFXUVR��VHP�TXH�IRVVH�QHFHVViULR�
entrar em rota de colisão naquele determinado momento. Dessa forma, invisibilizando ou não 
as barreiras, em que momento se decide agir assim? Quando se usa esse mecanismo e em que 
momento? Existe, nisso, alguma motivação que cria um tipo de “escala”, um cálculo racional 
de vantagens relativas, que vai ponderar o que mais importa em determinado momento para o 
sujeito, como Matheus? Penso que poderiam estar na balança, como dois pratos, por um lado, a 
sua necessidade do emprego frente à (no outro prato da balança) decepção de ser discriminado 
na seleção ou mesmo na relação de emprego. De onde vem a segurança para tentar e “crer em si” 
(apesar das marcas fenotípicas que se crê jogariam contra)? Tal segurança de si seria dada pela 
HGXFDomR"�3HOR�VXSRUWH�IDPLOLDU"�&RPR�LVVR�DSDUHFHUi�QRV�UHODWRV�ELRJUi¿FRV�D�VHUHP�FROKLGRV�
GRUDYDQWH"�1R�FDVR�GH�0DWKHXV��HQWHQGR�TXH�D�VXD�DomR�HVSHUDQoRVD�H�IRFDGD�VH�MXVWL¿FD�SRU�
sua “determinação a arranjar um emprego”, pela necessidade subjetiva da autonomia.
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[...] Entre dinâmicas de grupo e conversas ao longo da tarde, chegou o momento de 
anunciarem os aprovados. Lembro-me de ter visto muitas mulheres levantando, brancas, 
estatura média, cabelos lisos; novamente, não vi nenhuma negra. Entre os homens, 
seguindo o mesmo padrão estético, observava brancos e até uns com tom de pele um pouco 
mais claro que o meu (pardos), mas nenhum com cabelo crespo ou traços que, como um 
conjunto, demonstrassem um fenótipo negro. O anúncio dos aprovados seguia um ritual. 
Cada um dos candidatos selecionados, um por um, ia se levantando e, nesse momento, a 
supervisora da loja tornava pública a sua avaliação. Assim, num tom altamente subjetivo, 
descrevia o que cada candidato tinha como destaque positivo, o cargo que iria assumir 
e o que precisava fazer no dia-a-dia para executar positivamente a sua função; ou seja, 
quais eram seus de atributos subjetivos e físicos que os tornavam aptos para assumirem 
o cargo para o qual estavam sendo recrutados. Nessas descrições eram apontados os 
aspectos ou atributos que as avaliadoras julgaram ser os mais representativos que os futuros 
funcionários demonstraram durante todas as dinâmicas e também as características que 
os cargos exigiam de cada um. 

$VVLP��QD�GLQkPLFD�SDUD�GH¿QLomR�GH�FDUJRV��D�VXSHUYLVRUD�GD�HPSUHVD��DFRP-
panhada de outra senhora que tinha a função de sênior – antiga denominação dos 
cargos na loja X – e da representante da empresa de terceirizados (sendo que todas 
elas eram brancas), após a maioria dos candidatos terem se apresentado, falando 
VREUH�VXDV�TXHVW}HV�SHVVRDLV�H�DVSLUDo}HV�IXWXUDV��GH¿QLX�H�H[SOLFRX�TXH�WLSR�GH�
habilidades ou características os funcionários deveriam ter para exercer o trabalho. 
Quando chegou a minha vez, mesmo depois de falar das minhas aspirações, ela 
PH�GLVVH�R�VHJXLQWH�±�³9RFr�¿TXH�WUDQTXLOR��SRLV��D�VXD�IXQomR�QmR�QHFHVVLWD�TXH�
você faça cálculos ou raciocine; o que precisa mesmo é de força. Como já estou 
vendo que você é forte, você se dará bem”. E, assim, fui selecionado para o setor 
de estoques, onde uma das minhas principais funções era descarregar e carregar 
caminhões com mercadorias23.

O peso das marcas corporais apareceria aqui e ali na minha experiência. 
Apesar dessas várias manifestações da discriminação nesse processo seletivo, só 

23 1HVVD�ORQJD�SDVVDJHP��¿FD�HYLGHQFLDGR�R�TXDQWR�RV�SURFHVVRV�VHOHWLYRV�SRGHP�DVVHQWDU�VH�HP�
avaliação altamente subjetiva e com um direcionamento em termos raciais. No caso da seleção 
de Matheus, mesmo sem que a supervisora tivesse precisado mencionar uma palavra sobre a 
TXHVWmR�UDFLDO��QHP�DOXGLGR�D�TXDOTXHU�GDV�PDUFDV�UDFLDLV�TXH�PH�LGHQWL¿FDYDP��WUDQVSDUHFLD��
como evidente, que, quando um negro, como “Matheus”, assume sua capacidade de ultrapassar 
HVVD�EDUUHLUD�GD�GLVFULPLQDomR��D�¿UPD��DWUDYpV�GD�DomR�GH�XPD�VXSHUYLVRUD��FRQVFLHQWH�RX�LQ-
consciente) o coloca no seu “lugar”. E o lugar de negro, jovem e forte, é no estoque, carregando 
peso, já que, em nossa sociedade, negro forte é feito para o trabalho braçal. O comportamento 
discriminador parecia livre para pautar, ao menos naquele momento e naquele contexto, os 
processos de seleção dessa empresa. Pela primeira vez, Matheus percebe estar sendo objeto de 
um comportamento discriminatório na empresa.
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alguns anos à frente, quando já era um efetivo e realizava contratações, testemu-
nhei essa discriminação se manifestar na atitude de um supervisor. Esse é um 
dos episódios que me vem à memória como relevante. Naquele momento, eu tinha 
selecionado um trabalhador temporário que era gordo; tão obeso que quase não se 
encontrava uniforme para ele trabalhar. Rapaz muito simpático, sorridente e comu-
nicativo, decidi colocá-lo no Caixa de Vendas (um setor da loja), e ele se deu muito 
bem. Estava executando bem as funções e vendendo bem o parcelado com juros; 
tudo ia a contento, até quando o supervisor o viu e veio a ter comigo, cobrando uma 
satisfação sobre aquela cena. Perguntava sobre algo que havia de errado no Caixa. 
Percebendo do que se tratava, agi ironicamente e disse que não estava entendendo 
e que não via nada de errado. O supervisor se irrita e pergunta quem contratou 

“aquele cara gordo” dizendo que queria que ele saísse de lá imediatamente. Relutei 
para dizer quem o contratara, observando para ver até onde ia o preconceito do 
VXSHUYLVRU��VHJXUHL�D�UHVSRVWD�DWp�RQGH�GHX��2�VXSHUYLVRU�HVEUDYHMDYD��D¿UPDQGR�
TXH�HOH�QmR�WLQKD�R�³SHU¿O�GD�HPSUHVD´�H�TXH��SRU�LVVR��QmR�GHYHULD�HVWDU�DOL��1HVVH�
momento, disse que fui eu quem o havia selecionado. O supervisor olha assustado 
e pergunta se eu havia perdido a noção. Em seguida, como uma forma de resolver 
esse problema, ordena que o mande para a Reserva – o setor de estoque. Com esta 
VROLFLWDomR��HQ¿P��IHFKHL�R�FLFOR�GH�G~YLGDV��VH�DOJXPD�DLQGD�KDYLD��VREUH�D�PLQKD�
alocação na Reserva quando fui selecionado. Os dois, eu e o temporário obeso, não 
WtQKDPRV�R�SHU¿O�GD�HPSUHVD��GH�DFRUGR�FRP�DTXHOD�UHFRPHQGDomR�GR�VXSHUYLVRU�

POR UM MÉTODO DE PESQUISA SOCIOLÓGICO E AUTOETNOGRÁFICO: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Pelo visto até aqui, há que concluir sublinhando que, apesar do seu 
enorme valor heurístico para a pesquisa de doutorado que estou desenvolvendo, 
D�DXWRHWQRJUD¿D�QmR�VHUi�R�~QLFR�PpWRGR�D�VHU�XVDGR�QR�WUDEDOKR�GH�FDPSR24. Por 
mais importantes que sejam suas propostas e abrangência, bem como por mais 
relevantes que sejam os aspectos críticos e políticos que lhe constituem e potencia-
lizam seu relevo para os estudos e o debate sobre a construção de identidades25 e 
representações, não se pretende restringir o ferramental de campo somente a esse 
método. Ao ser utilizado na pesquisa sociológica em sintonia com outros métodos, 
alcançar-se-á uma profundidade analítica maior no que tange às compreensões e 
interpretações acerca do objeto de estudo. 

24 1HVVH�PRPHQWR�GD�SHVTXLVD�� DOJXPDV�HQWUHYLVWDV�ELRJUi¿FDV�H�REVHUYDo}HV�HWQRJUi¿FDV� Mi�
foram conduzidas no contato preliminar com o campo.

25 Ver Parry (2007).
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Dessa forma, partiremos dos processos mais micro das experiências viven-
ciadas por Matheus nas relações sociais e em especial no trabalho, para dali 
recuperar as questões macro que dão corpo às relações raciais e às discrimina-
ções nos locais de trabalho, e consequentemente depreender os impactos sobre 
o curso da ação dos indivíduos e organizações, decorrentes dessas interações 
(onde desigualdades se evidenciam e são, com frequência, vividas sob o signo da 
GLVFULPLQDomR���$�DXWRHWQRJUD¿D�RIHUHFHUi�D�EDVH�SDUD�TXH�IDoDPRV�HVVH�SHUFXUVR�
DXWRUUHÀH[LYR�H�DQDOtWLFR�VREUH�DV�H[SHULrQFLDV�H�Do}HV�GRV�VXMHLWRV�GD�SHVTXLVD�H�
ao mesmo tempo dos sujeitos pesquisadores – em relação/interação. Essas rela-
ções, conquanto expressas/vividas no plano micro, são sempre travestidas e/ou 
perpassadas por macroprocessos – culturais, políticos, sociais, aí compreendidos 
os fatores étnicos e raciais, as questões de gênero e orientação sexual, entre outros 
±��GH�RQGH�H[WUDHP�VHXV�VLJQL¿FDGRV�

9LPRV�TXH�HVVH�FDPLQKR�PHWRGROyJLFR�FRORFD�GHVD¿RV��DWp�SRUTXH�D�DXWRHWQR-
JUD¿D�VRIUH�D�UHFXVD��H�WDPEpP�VH�FKRFD��FRP�DOJXPDV�FRQFHSo}HV�³WUDGLFLRQDLV�
H�FDQ{QLFDV´�GD�SHVTXLVD�FLHQWt¿FD��(VVH�FKRTXH�WHP�QR�VHX�FHUQH�XP�FRPSOH[R�
dilema acerca da tão almejada “neutralidade” no desenvolver da pesquisa e, 
principalmente, na análise dos resultados da investigação. Se não deixa de ser 
plausível que o pesquisador ou o sujeito da pesquisa deva procurar ser neutro para 
não interferir nos resultados e processos da investigação sociológica, disso não 
se deve (apressadamente) concluir que, caso esse sujeito pesquisador reconheça 
os processos mais subjetivos que o levam para o tema e advogue o valor da sua 
experiência como um dos principais fatores propulsores da investigação, a sua 
SHVTXLVD�GHL[H�GH� WHU�YDORU�FLHQWt¿FR��3HOR�FRQWUiULR��R� UHFRQKHFLPHQWR�GHVVDV�
TXHVW}HV�� HP�QRVVR�HQWHQGHU�� H� HP�VLQWRQLD� FRP�RV�DXWRUHV�GD�DXWRHWQRJUD¿D��
só ampliará a nossa lente de investigação, possibilitando observar fenômenos 
de maneira mais ampla e, ao mesmo tempo, mais detalhada, evidenciando-lhes 
novas formas e contornos.

Isso porque, e para concluir, é importante reter o elo entre a dimensão do 
indivíduo e as questões macrossociais. É a partir das interações desses indivíduos, 
inclusive com os sujeitos pesquisadores, que poderemos estar mais próximos de 
captar o sentido das representações sociais e das estratégias individuais, permi-
WLQGR�XP�JUDX�GH�DQiOLVH�PDLV�DFXUDGR��$�DXWRHWQRJUD¿D�YHP�UHIRUoDU�R�YLJRU�H�D�
UHÀH[LYLGDGH�GH�XP�FRQKHFLPHQWR�TXH�DGYRJD�R�UHOHYR�GRV�PLFURSURFHVVRV��LQGL-
viduais) para o entendimento dos processos macrossociais, como a desigualdade, 
a discriminação, o racismo institucional – que interessam mais de perto a este 
trabalho. 
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“O Negro André”: a questão racial na vida e no  
pensamento do abolicionista André Rebouças

“O Negro André”: the racial issue in the life and  
work of the abolitionist André Rebouças

Anita Maria Pequeno Soaresa

Resumo O objetivo principal deste trabalho foi analisar como o contexto das relações 
raciais influenciou na construção de si e na produção intelectual do negro, intelectual e 
abolicionista André Rebouças. Por meio, sobretudo, de consultas a fontes de pesquisa 
primárias, tornou-se possível reconstituir o processo de construção de uma consciência 
de si, vivido por André Rebouças, enquanto negro, cuja ancestralidade remetia à África. 
Foi possível notar que algumas características do seu pensamento social radicalizam-se 
ao mesmo tempo em que se aprofunda o autorreconhecimento de sua condição racial, o 
que temporalmente situa-se no período em que se autoexilou do Brasil, imediatamente 
após a proclamação da República, em 1889. Durante sua vivência em África, rompeu 
definitivamente com o silêncio que, no geral, mantinha sobre a sua realidade racial. 
Nesse período, ocorre uma inflexão no que tange à construção de si, passando a 
enxergar-se e a reafirmar-se enquanto homem negro e africano. Esse momento foi 
interpretado, como bem sugeriu Mattos (2010), à luz do conceito de “dupla consciência”, 
cunhado por Du Bois e aprofundando por Paul Gilroy em “O Atlântico Negro” (2012). 
Palavras-chave André Rebouças; Abolicionismo; Atlântico Negro. 

Abstract 7KH�PDLQ�REMHFWLYH�RI� WKLV�ZRUN�ZDV� WR�DQDO\]H�KRZ�WKH�FRQWH[W�RI�UDFLDO�
UHODWLRQV�LQIOXHQFHG�WKH�FRQVWUXFWLRQ�RI�WKH�VHOI�DQG�WKH�LQWHOOHFWXDO�SURGXFWLRQ�RI�EODFN�
LQWHOOHFWXDO�DQG�DEROLWLRQLVW�$QGUp�5HERXoDV��7KURXJK�SULPDU\�VRXUFHV��LW�ZDV�SRVVLEOH�
WR�UHFUHDWH�WKH�SURFHVV�RI�³VHOI�FRQVWUXFWLRQ´�OLYHG�E\�$QGUp�5HERXoDV�DV�D�EODFN�PDQ�
ZKR�KDG�$IULFDQ�DQFHVWU\��,W�ZDV�SRVVLEOH�WR�QRWLFH�WKDW�VRPH�FKDUDFWHULVWLFV�RI�KLV�
VRFLDO� WKRXJKW� EHFDPH� UDGLFDO� DW� WKH� VDPH� WLPH� WKH� VHOI�UHFRJQLWLRQ� RI� KLV� UDFLDO�
FRQGLWLRQ�EHFDPH�GHHSHU��GXULQJ�WKH�SHULRG�LQ�ZKLFK�KH�ZDV�VHOI�H[LOHG�IURP�%UD]LO��
LPPHGLDWHO\�DIWHU�WKH�SURFODPDWLRQ�RI�WKH�UHSXEOLF�LQ�������'XULQJ�KLV�OLIH�LQ�$IULFD��
KH�EURNH�KLV�VLOHQFH�DERXW�KLV�UDFLDO�UHDOLW\��,Q�WKLV�SHULRG��WKH�FRQVWUXFWLRQ�RI�KLV�VHOI�
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JRHV�WKURXJK�D�WUDQVIRUPDWLRQ��DV�KH�EHJLQV�WR�VHH�KLPVHOI�DQG�WR�UHDIILUP�KLPVHOI�DV�
D�EODFN�DQG�$IULFDQ�PDQ��7KLV�DZDNHQ�WR�³UDFLDO�FRQVFLRXVQHVV´�ZDV�LQWHUSUHWHG��OLNH�
0DWWRV�VXJJHVWHG���������LQVSLUHG�E\�WKH�FRQFHSW�RI�³GRXEOH�FRQVFLRXVQHVV´��HODERUDWHG�
E\�'X�%RLV�DQG�IXUWKHU�GHYHORSHG�E\�3DXO�*LOUR\�LQ�³7KH�%ODFN�$WODQWLF´���������
Keywords $QGUp�5HERXoDV��$EROLWLRQLVP��%ODFN�$WODQWLF��

INTRODUÇÃO
André Pinto Rebouças foi um importante personagem da história do Brasil. 

5H¿QDGR�LQWHOHFWXDO��GHEUXoRX�VH�YHHPHQWHPHQWH�VREUH�D�OXWD�FRQWUD�D�HVFUDYLGmR��
Sua proposta abolicionista diferia da de muitos outros, pois tinha o mérito de ser 
QRUWHDGD�SRU�IRUWH�FRPSURPLVVR�VRFLDO��,VWR�p��HOH�QmR�HQ[HUJDYD�R�¿P�GD�HVFUDYLGmR�
segundo um olhar estritamente econômico; suas propostas de reformas trazem 
questões sobre a estrutura fundiária do Brasil, herdada da colonização portu-
guesa, bem como remetem ao problema da extrema desigualdade social e racial 
que marcava a sociedade brasileira e que permanece atual. As ideias de Rebouças 
estavam repletas de um ideário de reforma agrária. Para ele, liberdade e proprie-
dade de terra formavam um elo indissociável e fundamental para a integração dos 
ex-escravos à sociedade. A preocupação com a situação social dos antigos escravos 
UHÀHWH�D�UHVSRQVDELOLGDGH�VRFLDO�FRP�D�TXDO�HOH�HQ[HUJDYD�D�SUREOHPiWLFD�GD�DEROLomR��

Amigo íntimo do imperador Pedro II, Rebouças fazia parte da elite intelectual 
brasileira no contexto do Segundo Reinado e, mesmo durante o período de autoe-
[tOLR��������������FRQWLQXRX�XP�LQWHOHFWXDO�DVVtGXR��VHPSUH�¿HO�jV�VXDV�SURSRVWDV�
enquanto reformador social. A questão racial marcou a sua vida para além de sua 
defesa da abolição da escravatura. Isto é, foi de certo peculiar o fato de ter havido 
um homem negro de grande prestígio intelectual no contexto de escravidão e pós-

-escravidão. Por isso, o objetivo principal deste artigo é analisar como o contexto 
GDV�UHODo}HV�UDFLDLV�LQÀXHQFLRX�QD�FRQVWUXomR�GH�VL�H�QD�SURGXomR�LQWHOHFWXDO�GR�
abolicionista André Rebouças.

Embora Rebouças tenha nos presenteado com um vastíssimo material auto-
ELRJUi¿FR��HOH�IRL�EDVWDQWH�FDXWHORVR�HP�ID]HU�UHJLVWURV�VREUH�D�TXHVWmR�GR�UDFLVPR��
postura que veio a ser alterada na última fase de sua existência. Após a procla-
mação da República, Rebouças optou por acompanhar a Família Real no exílio. 
)LFRX�FODUR��D�SDUWLU�GD�UHYLVmR�ELEOLRJUi¿FD�H��SULQFLSDOPHQWH��GD�OHLWXUD�DWHQWD�
de seus relatos durante sua vivência em África (1892-1893), que foi durante este 
período que ele quebrou a reserva com que costumava encarar a questão racial. 
Foi particularmente nesses escritos que ele expressou ser possuidor de uma iden-
tidade étnica e cultural pautada pela valorização de sua origem negra (MAttos, 
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2013), sendo plausível pensar que o próprio exercício da escrita tenha contribuído 
para o amadurecimento desse processo de construção de sua identidade pessoal. 

Durante o exílio, Rebouças cessou de escrever no diário — hábito que nutriu por 
anos — e passou a transcrever as cartas que emitia, reunindo-as no seu 5HJLVWUR�GH�
&RUUHVSRQGrQFLDV, fonte de pesquisa fundamental para compreender as relações 
de tensão e de acomodação vividas cotidianamente por negros, mestiços livres e 
imigrantes na sociedade brasileira em contextos de escravidão e de pós-abolição, 
a partir de um caso particular: a trajetória de vida de André Pinto Rebouças. 

A leitura das correspondências de Rebouças acarreta, também, maior compre-
ensão acerca do intelectual que ele era, das suas propostas de reformas e, inclusive, 
sobre a dimensão da amizade íntima mantida com Pedro II. Além disso, foi possível 
UHÀHWLU� VREUH�D�PDQHLUD�DWUDYpV�GD�TXDO� OLGRX�FRP�R�SHQVDPHQWR� VRFLDO�EUDVL-
OHLUR��TXH�ID]LD�XVR�GH�XP�GLVFXUVR�FLHQWt¿FR�GH�FXQKR�UDFLVWD�SDUD�UHVSRQGHU�DR�

“problema da nação”, isto é, pensar a viabilidade da formação de uma “verdadeira” 
identidade nacional brasileira no contexto do pós-abolição. 

Acredito na relevância de se estudar um homem negro de grande e rica 
produção intelectual no que tange ao contexto de uma sociedade racista como 
a brasileira. Como foi dito, André Rebouças foi um importante personagem da 
história do Brasil. Em contrapartida, muito pouco se escreveu sobre ele. Meu 
trabalho, então, também é importante por trazer à tona a vida e a obra desse 
intelectual de prestígio, cujo pensamento social destaca-se por sua singularidade. 

A tarefa de pesquisar sobre a vida deste importante personagem da história 
do Brasil é facilitada graças à valiosa documentação histórica que existe sobre 
ele. A investigação sociológica a que me proponho baseia-se, fundamentalmente, 
na exploração de fontes primárias: a documentação textual manuscrita original 
existente no Arquivo André Rebouças, da Fundação Joaquim Nabuco (Recife-PE), 
PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH�R�VHX�5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLDV, do volume um ao sete 
e o seu Diário�SHVVRDO��)DoR��HQWmR��XVR�GD�ELRJUD¿D�KLVWyULFD�GH�5HERXoDV�FRPR�
um método de análise sociológica, já que me proponho a analisar a sociedade na 
TXDO�R�SHUVRQDJHP�HVWDYD�LQVFULWR�DWUDYpV�GH�VHXV�UHODWRV�DXWRELRJUi¿FRV��$�VXD�
WUDMHWyULD�GH�YLGD�LOXVWUD�DV�WHQV}HV��FRQÀLWRV�H�FRQWUDGLo}HV�GH�XP�WHPSR��WRGRV�
essenciais para a compreensão do período. Neste caso, o próprio sujeito Rebouças 
encarna tais tensões.

ANDRÉ REBOUÇAS – BREVE BIOGRAFIA
 No século XIX e no início do XX, a família de Rebouças representa umas das 

poucas famílias afro-brasileiras que conseguiram ascender socialmente e penetrar 
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nas classes mais altas. Para conseguir tal feito, a trilha demarcada por critérios 
assimilacionistas foi essencial. Isto é, a alternativa adotada por muitos daqueles 
que foram colocados à margem da sociedade com base em critérios racistas foi a 
PRGL¿FDomR�GRV�WUDoRV�FXOWXUDLV�DVVRFLDGRV�j�YLGD�TXH�GHVHMDYDP�GHL[DU�SDUD�WUiV��
Nessa época, a ideologia do embranquecimento foi o principal meio através do qual 
essa alternativa se viabilizou. Tratava-se do empenho, consciente ou inconsciente, 
em transformar “o negro em branco” através da miscigenação. Nessa lógica, os 
indivíduos de pele mais clara detinham maiores possibilidades de “escapar” à 
LGHQWL¿FDomR�VRFLDO�DVVRFLDGD�j�HVFUDYLGmR�H�j�VXERUGLQDomR��1mR�SRU�DFDVR��HUD�
típico desses indivíduos uma tentativa de dissociação, parcial ou total, de suas 

“origens” (sPitzer, 2001). 
A família de André Rebouças estava imersa nesse contexto e as possibili-

dades de ascensão galgadas por ela relacionam-se diretamente com a ideologia do 
embranquecimento e, consequentemente, com a tentativa de assimilação. Antonio, 
VHX�SDL��HUD�¿OKR�GH�XPD�PXOKHU�QHJUD�TXH�KDYLD�VLGR�HVFUDYL]DGD��5LWD�%UDVtOLD�
dos Santos, e de um alfaiate português, Gaspar Pereira Rebouças. Quatro dos nove 
¿OKRV�GH�5LWD�H�*DVSDU�FDVDUDP�VH�FRP�F{QMXJHV�EUDQFRV�H�DWLQJLUDP��HP�VXD�
PDLRULD��XP�DOWR�JUDX�GH�VXFHVVR�SUR¿VVLRQDO�±�FRP�H[FHomR�GDV�PXOKHUHV��Mi�TXH�R�
machismo da época as privou da chance do estudo. Os homens, no entanto, tiveram 
acesso à educação formal em uma época em que estavam ocorrendo, no Brasil, a 
partir da chegada da corte portuguesa em 1808, uma reforma e uma reorientação 
HGXFDFLRQDLV�VLJQL¿FDWLYDV��SDUWLFXODUPHQWH�QDV�iUHDV�XUEDQDV��,PSRUWDQWH�IULVDU�
que essa nova corrente de pensamento pedagógico em nada questionava os valores 
e ideias culturais dominantes a respeito das relações raciais (sPitzer, 2001).

Apesar de dois dos tios de André Rebouças terem se formado na Europa, um 
violonista e outro médico, foi seu pai, Antonio Pereira Rebouças, o caçula dos nove 
¿OKRV��TXHP�SDUHFHX�SDUWLFXODUPHQWH�GHFLGLGR�D�XVDU�D�LQVWUXomR�FRPR�WUDPSROLP�
para ascensão social. Autodidata, Antonio Rebouças foi um advogado sem diploma. 
(OH�FRQVHJXLX�TXH�DOJXQV�DGYRJDGRV�GH�GHVWDTXH�¿FDVVHP�LPSUHVVLRQDGRV�FRP�
RV�VHXV�FRQKHFLPHQWRV�MXUtGLFRV�H�¿]HVVHP�XPD�SHWLomR�jV�DXWRULGDGHV�GR�5LR�
de Janeiro para que lhe fosse concedida permissão para exercer a advocacia. Seu 
engajamento político também lhe rendeu o reconhecimento e a gratidão de alguns 
dos homens mais poderosos do país, como José Bonifácio e, até, o imperador Pedro 
I. Todo esse reconhecimento, no entanto, não mudou o fato de que ele viveu – e 
morreu – em uma sociedade escravocrata com uma longa tradição de preconceito 
UDFLDO��(P�FRQYHUVDV�FRP�R�¿OKR�$QGUp��HOH�GLVFRUUHX�VREUH�DOJXQV�HSLVyGLRV�GH�
racismo que sofreu, sugerindo que, de fato, o preconceito lhe deixara uma marca 
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profunda. Apesar de ter sido a favor da abolição e de ter sentido na pele a dor da 
GLVFULPLQDomR��GXUDQWH�WRGD�D�YLGD��HYLWRX�VLVWHPDWLFDPHQWH�VH�LGHQWL¿FDU�FRP�
os negros e, de modo geral, ligou-se a indivíduos das classes altas, o que reiterou 
seu sólido apoio à ordem estabelecida dominante (sPitzer, 2001). 

Vindo à luz em plena Guerra da Sabinada (janeiro de 1838), André Rebouças 
nasceu em um contexto de grande efervescência histórica. Essa coincidência 
marcou a sua vida, já que, anos mais tarde, a mudança da sua família para o Rio 
de Janeiro se deu, também, como uma “fuga” dos remanescentes da rebelião. Seu 
SDL��$QW{QLR�3LQWR�5HERXoDV��H[HUFLD�D�SUR¿VVmR�GH�DGYRJDGR�H�IRL�HOHLWR�GHSXWDGR�
pelo Parlamento Imperial. Um ano após o seu nascimento, sua mãe, Carolina Pinto 
5HERXoDV��GHX�j�OX]�DR�VHX�LUPmR�H�FRPSDQKHLUR�¿HO��$QW{QLR�5HERXoDV��WDPEpP�
nascido na Bahia. Os irmãos, no entanto, foram criados no Rio de Janeiro. Em 
UHODomR�j�HGXFDomR�GRV�¿OKRV��FRXEH�DR�SDL�DVVXPLU�JUDQGH�SDUWH��HQVLQDQGR�OKHV�
as primeiras letras e utilizando livros preparados por ele próprio. Antonio Rebouças 
HUD�XP�OLEHUDO��PRQDUTXLVWD�H�DEROLFLRQLVWD�H��FHUWDPHQWH��LQÀXHQFLRX�VREUHPDQHLUD�
R�¿OKR�$QGUp��TXH�WLQKD�JUDQGH�DGPLUDomR�SHOR�SDL��juCÁ, 2001; trindAde, 2004).

 Em 1846, a família migrou para o Rio de Janeiro. Lá os irmãos Rebouças 
formaram-se engenheiros militares pela Escola Militar — embrião da Escola 
Politécnica criada em 1874. Em 1861, partiram para a Europa em uma viagem 
GH�HVWXGRV�¿QDQFLDGD�SHOR�SDL��SXGHUDP��HQWmR��FRQKHFHU�R�TXH�D�HQJHQKDULD�GR�
período podia proporcionar de mais moderno (trindAde, 2004). De volta ao Brasil, 
André Rebouças foi liberado da função de engenheiro militar – por ele exercida 
durante a Guerra do Paraguai – por questões de saúde. Dedicou-se, assim, ao 
cargo de professor da Escola Politécnica, como também às carreiras de engenheiro 
civil e empresário. Como grande reformador social, notabilizou-se na defesa da 
abolição da escravidão e na ênfase em projetos voltados para a modernização do 
país, entre os quais se incluía a democratização da propriedade fundiária. Amigo 
íntimo de Pedro II, decidiu-se por acompanhá-lo no exílio na Europa. Após a 
morte do Imperador, morou na África e, depois, em Funchal, na Ilha da Madeira, 
onde morreu em 1898. 

A participação de Rebouças na Guerra do Paraguai (1864-1870) constitui-se 
certamente em um dos períodos de sua vida mais conhecidos, e a amizade com 
R�LPSHUDGRU�QDVFHX�QHVWH�FRQWH[WR��(OH�FKHJRX�D�VH�LGHQWL¿FDU�²�HP�FDUWD�TXH�
escreveu durante o exílio — como “um dos melhores amigos da família imperial”1. 

1 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. II, 29 de junho de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 
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Esse vínculo com Pedro II era baseado em grande admiração. A amizade e lealdade 
a Dom Pedro II, inclusive, foram um dos motivos que explicam sua súbita decisão 
de deixar o Brasil após a proclamação da República, em 1889, acompanhando o 
ex-imperador ao exílio.

 Parece-me impossível pensar a vida e a obra de André Rebouças sem que 
haja questionamentos acerca da questão racial. À primeira vista, é difícil conceber 
D�LGHLD�GH�WHU�KDYLGR�XP�UH¿QDGR�LQWHOHFWXDO�QHJUR��HQJHQKHLUR�H�DPLJR�tQWLPR�
do imperador em uma sociedade branca, escravista e católica. Embora ele tenha 
sido enfático em sua defesa da abolição da escravatura, não há muitos relatos nos 
quais ele aborde a questão do racismo vivido cotidianamente. 

Apesar de ter sido reticente sobre a questão do racismo na sua vida íntima, há 
relatos, no acervo de Rebouças, sobre episódios de discriminação vividos por ele. 
Episódios esses acontecidos no Brasil ou nos Estados Unidos. Ele os revela com um 
misto de desapontamento, tristeza e raiva. A frase “por causa de malditos precon-
FHLWRV�GH�FRU´�VHPSUH�HVWi�SUHVHQWH�HP�VHXV�GLiULRV��DR�H[SOLFDU�DV�GL¿FXOGDGHV�
ocasionais encontradas face à realização de algum empreendimento nos Estados 
Unidos (juCÁ, 2001). É sabido que a sua vivência com o racismo contribuiu para 
aprofundar o progressivo interesse pelo abolicionismo e pelas questões sociais. 

2�UDFLVPR�DÀRUD�FRP�IUHTXrQFLD�HP�VHXV�HVFULWRV�SHVVRDLV�FRPR�UHVSRQViYHO�
SRU�DOJXQV�LQVXFHVVRV�SUR¿VVLRQDLV��(OH�FLWD��SRU�H[HPSOR��

[...] quando em dezembro de 1860, por malditos preconceitos de cor, negaram a 
mim e ao Antonio o prêmio de viagem à Europa e até o concurso aprovado pelo 
regulamento da escola redigido pelo liberal ministro J. Francisco Coelho, disse 
meu pai: “Minha Carolina (sua mãe), venderei os meus livros, mas os meninos 
hão de terminar sua educação na Europa” (juCÁ, 2001, p.42).

Além disso, “cumpre registrar que sempre que havia uma comissão gratuita 
e mefítica — matadouros e cemitérios — era para o ‘negro André’”.2 Há, também, 
segundo pesquisas de Emília Viotti da Costa, no livro 7KH�%UD]LOLDQ�(PSLUH� notícia 
de um episódio, citado com frequência, de uma dança concedida a Rebouças pela 
Princesa Isabel no Paço Imperial, como uma forma de expressar, em público, sua 
rejeição em relação ao preconceito e demonstrar a aceitação do amigo negro pela 
Família Real (juCA, 2001, p.242). Ou quando da recusa grosseira e preconceituosa 

2 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. III, 29 de outubro de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 
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de uma viscondessa a um convite de dança feita pelo jovem André, numa reunião 
social, ao que o conde d’Eu intercedeu oferecendo-lhe a esposa por companhia 
no bailado (ACioli, 2010).

Para além do contexto brasileiro, a estada de Rebouças nos Estados Unidos 
�������IRL�SDUWLFXODUPHQWH�VLJQL¿FDQWH�HP�UHODomR�j�VXD�H[SHULrQFLD�FRP�D�TXHVWmR�
do racismo, que se manifestou segundo o DSDUWKHLG�norte-americano. Em Nova 
Iorque, vários hotéis recusaram-lhe acomodação. Ele teve que se valer da interme-
diação do Consulado Brasileiro e da intervenção do coronel Henrique Ferreira de 
Aguiar, do ministro João Pedro de Carvalho Borges e do engenheiro José Américo 
GRV�6DQWRV�SDUD�VHU�DFHLWR��¿QDOPHQWH��FRPR�KyVSHGH�GR�:DVKLQJWRQ�+RWHO��HP�
um “quarto com saída imediata para a praça, com a condição de comer no quarto 
H�QXQFD�QR� UHVWDXUDQWH �́�(OH� UHJLVWUD� HVVDV�GL¿FXOGDGHV�PLQXFLRVDPHQWH� HP�
VHX�GLiULR��³>���@�FRPSUHHQGL�TXH�HUD�D�GL¿FXOGDGH�GD�FRU�D�FDXVD�GDV�UHFXVDV�GH�
aposentos”. Em outras oportunidades, apenas por motivo de preconceito racial, 
Rebouças foi barrado na entrada da Grand Opera House, um dos seus programas 
preferidos, e em diversas outras ocasiões ele teve problemas em restaurantes 
(juCÁ, 2001).

Apesar de ter sofrido na pele a experiência da segregação racial em sua visita 
DRV�(VWDGRV�8QLGRV��5HERXoDV�¿FRX�HQFDQWDGR�FRP�R�SURJUHVVR�WpFQLFR�H�R�GHVHQ-
volvimento econômico. Ele demonstrou muita familiaridade com a história, a 
literatura e o próprio estilo de vida do país, sobretudo com os aspectos da política e 
da legislação norte-americanas (MAttos, 2013). Embora expressasse o seu desdém 
pelo fato de os Estados Unidos serem uma república, admirava muito a legislação 
concernente à questão da posse da terra — particularmente o Homestead Act, de 
�����²�TXH�R�LQÀXHQFLRX��PDLV�WDUGH��HP�VXD�OXWD�HP�IDYRU�GD�UHIRUPD�DJUiULD�
(juCÁ, 2001). 

Durante o seu exílio em África, no entanto, Rebouças deixa de ser reticente 
em relação a esse assunto. Em tal período, ocorre uma mudança no que tange à 
construção da sua identidade racial. A referência a uma ancestralidade africana e 
o reconhecimento de si enquanto homem negro são recorrentes em seus escritos 
no exílio — na forma de cartas, já que, após sair do Brasil, ele perde o hábito 
de escrever em seu diário e passa a transcrever e a reunir, em seus 5HJLVWUR�GH�
&RUUHVSRQGrQFLDV, todas as cartas que emitia. Sabe-se que a decisão de viagem 
à África está diretamente relacionada com o contexto de pós-abolição no Brasil e 
PDUFD�XPD�SURIXQGD�LQÀH[mR�QD�FRQVWUXomR�GH�VL��VREUHWXGR�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�
à sua identidade racial (MAttos, 2013).
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O Diário era uma obrigação que Rebouças tomou para si, não o esquecendo 
de anotar nem aos domingos e feriados. Só deixou de visitar suas páginas algumas 
vezes, quando doente. Todos os dias são assinalados cronometricamente, até os 
quartos de minutos. Registrava, também, com precisão, dia e noite, as mudanças 
meteorológicas do tempo (ACioli, 2010). Como já foi dito, durante o exílio autoim-
posto, André Rebouças cessou de escrever o Diário, mas passou a fazer cópias 
das cartas que enviava. Ele colecionou-as metodicamente, transcrevendo-as em 
cadernos, a que ele chamou 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLDV. 

 Os escritos de Rebouças fornecem pouca informação sobre a sua pessoa; 
sua vida emocional constitui um enigma. Há, porém, evidências de que ele era 
um homem solitário. Nunca se casou ou, aparentemente, ligou-se a alguém. Na 
verdade, seus escritos — sobretudo os do tempo do exílio — sugerem, claramente, 
que Rebouças foi uma pessoa introvertida, com forte tendência à melancolia (juCÁ, 
2001). 

PENSANDO O BRASIL

ABOLICIONISTA E REFORMADOR SOCIAL
Na época de Rebouças, a escravidão era o pilar da hierarquia social e do estilo 

de vida do estamento dominante, estava na “corrente sanguínea nacional”. Era 
também o alicerce do sistema político, porque eleitos e eleitorado eram majoritaria-
mente os proprietários de escravos. Isto é, as bases estruturantes do Estado-nação 
eram escravistas, o que retardou a conversão do tema em problema na agenda 
pública. Daí sua legitimidade tácita, socialmente natural. A conjuntura interna-
cional, no entanto, foi um dos grandes impulsores do movimento abolicionista 
brasileiro. A pressão externa reiterava que esse modelo estava sendo superado ao 
redor do mundo e o Brasil estava quase isolado em descompasso com os demais 
países (Alonso, 2015). 

O escravismo brasileiro não teve mais sossego. Nova onda abolicionista interna-
cional devastou seus congêneres Colômbia (1851), no Havaí (1852), na Argentina 
(1853), na Jamaica e na Venezuela (1854), no Peru e na Moldávia (1855), e a 
servidão acabou na Índia (1860) e na Rússia (1861). Em 1863, o processo che-
JRX�jV�FRO{QLDV�EiYDUDV�H�FKHJDULD�GH�YH]�jV�SRUWXJXHVDV�HP�������1R�¿P�GRV�
anos 1860, o Brasil estava escravista em companhia apenas de nações com as 
quais fugia de se ombrear: Zanzibar e Madagascar, Gana, Bulgária e o Império 
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Otomano, que respectivamente carregaram o andor escravista até 1876, 1878, 
1879 e 1882 (Alonso, 2015, p. 30).

$QGUp�5HERXoDV�IRL�XPD�GDV�JUDQGHV�¿JXUDV�GR�PRYLPHQWR�DEROLFLRQLVWD�EUDVL-
leiro e, além disso, foi também um dos pouquíssimos que anteviram as implicações 
mais profundas da eliminação da mão-de-obra escrava no Brasil e sua substituição 
pela força de trabalho livre assalariada. Sabe-se, inclusive, que foi também autor da 
primeira versão da lei que, em 1888, constituiu a base do anteprojeto da Lei Áurea. 
A sua concepção de abolição era nutrida por uma ideia reformista, verdadeiramente 
SUHRFXSDGR�FRP�DV�UDPL¿FDo}HV�H�FRQVHTXrQFLDV�DGYLQGDV�SDUD�RV�QHJURV�DSyV�R�
advento da liberdade (juCÁ, 2001). Empenhado nessa luta, sua tática política foi 
utilizar os meandros das instituições. Ele transferiu para a política seu modus 
operandi de empresário, o lobby. A experiência com obras viárias lhe ensinara que 
deliberações cruciais dependem do núcleo do governo, que deve ser pressionado. 
Articulou-se, então, em extensa rede de relações interpessoais, tão crucial na socie-
dade de corte, e construiu pontes entre o associativismo abolicionista e o governo. 
Em junho de 1870, ele sintonizou vida privada e pública e libertou Roque, Júlia e 
Emília, os três últimos escravos de sua casa (Alonso, 2015).

1D�KLVWRULRJUD¿D�EUDVLOHLUD��Ki�XPD�WHQGrQFLD�D�LJQRUDU�D�H[LVWrQFLD��HQWUH�
o grupo de abolicionistas-reformadores, de um ideário de reforma agrária, cujo 
protagonista mais explícito foi Rebouças. Levanto, inclusive, a hipótese de que, 
devido à sua origem negra, ele tenha sido relegado a um plano secundário ou 
considerado irrelevante como pensador social, não apenas por seus contemporâ-
neos, mas pela própria história. Além disso, sua participação efetiva na campanha 
abolicionista foi provavelmente obscurecida por causa de seu temperamento 
UHWUDtGR�H�VXD�RSomR�GH�¿FDU�QRV�³EDVWLGRUHV´�GD�SROtWLFD��(P�FRQWUDVWH�j�SRXFD�
ênfase dada a Rebouças, Joaquim Nabuco disse: 

>���@�GD�$EROLomR�HOH�IRL�R�PDLRU��QmR�SHOD�DomR�H[WHULRU��RX�LQÀXrQFLD�GLUHWD�VREUH�
o movimento, mas pela força e altura da projeção cerebral, pela rotação vertigi-
nosa de ideias e sensações em torno do eixo consumidor e cadente, que era para 
ele o sofrimento do escravo (juCÁ, 2001, p.69). 

Enquanto reformador social, Rebouças também voltou a sua atenção para a 
questão da reforma agrária, ou seja, para as propostas de eliminação do sistema 
vigente de propriedade da terra, associado à instituição escravidão. Para ele, 
a resposta à multiplicidade dos problemas sociais no Brasil repousava, então, 
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na correta organização da agricultura, e nesse contexto estaria a chave para o 
sucesso da integração dos negros após a emancipação: torná-los proprietários 
de parcelas de terra. O seu livro $JULFXOWXUD�1DFLRQDO apresenta a síntese efetiva 
do seu pensamento. Os principais argumentos sobre a questão agrícola estão 
fundamentados em propostas de reforma, nucleadas em torno da ideia daquilo 
que ele chamou de Democracia Rural Brasileira. O cerne de tal pensamento — o 
obstáculo representado pelo monopólio da terra à construção de um capitalismo 
dinâmico e de uma democracia genuína — mostra, também, a sua atualidade, já 
TXH�HVVD�p�XPD�TXHVWmR�TXH�DLQGD�GHVD¿D�SHQVDGRUHV�H�PLOLWDQWHV��CostA, 1999; 
juCÁ, 2001). A concepção de Democracia Rural é, frequentemente, atribuída a 
Joaquim Nabuco. Joselice Jucá (2001), no entanto, reitera que a precedência de 
Rebouças nos termos desse conceito é irrefutável. 

Forjada sobre um ideal de reforma, a proposta abolicionista de Rebouças 
trata de erradicar a escravidão e o baixo assalariamento, permitindo ao liberto 
a alternativa de produzir para o mercado e de vender a sua força de trabalho. A 
concepção de “democratização do solo” é, também, um conceito basilar de sua 
teoria reformadora. Ao visualizar a reforma agrária como necessária à solução 
do problema da concentração da terra, Rebouças defendia, consequentemente, o 
acesso à propriedade da terra não só para os antigos escravos, mas também para 
os imigrantes europeus que chegaram ao Brasil após a Abolição. 

 É nesse sentido que Jucá traz sua frase, “quem possui a terra possui o homem3”, 
PRVWUDQGR�QmR�DSHQDV�R�VLJQL¿FDGR�PDLV�SURIXQGR�GH�VXD�FRQFHSomR�GH�HVFUDYLGmR��
mas também a atualidade do seu pensamento social no Brasil. O cerne do pensa-
mento de Rebouças era o de que a distribuição desigual de terra acarreta sérios 
problemas sociais, cuja maior consequência seria a escravização do camponês 
ao total controle do proprietário da terra. Rebouças acreditava resolutamente na 
viabilidade das suas reformas no contexto do Segundo Império — sem atentar para 
o fato de que a Monarquia se alicerçava sobre o poder político dos proprietários 
de terra (juCÁ, 2001).

DISCURSO CIENTÍFICO E PENSAMENTO SOCIAL NO BRASIL (1870 – 1930)
&RP�EDVH��VREUHWXGR��QDV�UHÀH[}HV�GR�SHUtRGR�GR�DXWRH[tOLR��QHVWH�WySLFR�LUHL�

UHÀHWLU�VREUH�GH�TXH�PDQHLUD�R�HODERUDGR�SHQVDPHQWR�GH�$QGUp�5HERXoDV�OLGRX�
FRP�R�GLVFXUVR�FLHQWt¿FR�TXH�HUD�SURGX]LGR�QR�%UDVLO�HP�¿QDLV�GR�VpFXOR�GH]HQRYH��

3 Carta de André Rebouças a Joaquim Nabuco, de 03 de outubro de 1890. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 
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6HQGR�R�FHUQH�GHVWH�WUDEDOKR�SHQVDU�VREUH�D�LQÀXrQFLD�GD�TXHVWmR�UDFLDO�QD�YLGD�H�
QR�SHQVDPHQWR�GH�XP�UH¿QDGR�LQWHOHFWXDO�QHJUR�HP�XP�FRQWH[WR�HVFUDYLVWD�H�GH�
pós-escravidão, cabe pensar que Rebouças viveu no seio de uma elite intelectual 
que propunha teorias racistas no que tange ao “problema da nação”. Isto é, a viabi-
lidade da formação de uma “verdadeira” identidade nacional em um momento em 
que aborígenes, africanos e mestiços eram compreendidos como obstáculos para 
que o país atingisse “o esplendor da civilização”. Sabe-se que ele viveu imerso nesse 
contexto de tal forma que, por exemplo, fazia parte, da 6RFLHGDGH�GH�,PLJUDomR�
para a qual a questão do “branqueamento da raça” era central (CostA, 1999). 

2�VpFXOR�;,;�¿FRX�FRQKHFLGR� FRPR�D� ³HUD�GRV�QDFLRQDOLVPRV´� �Anderson 
apud sChwArCz, 2015, p.283). No Brasil, esse aspecto se evidencia, por exemplo, na 
tentativa de criação de heróis nacionais, povos originais, eleição de representações 
R¿FLDLV��HWF���sChwArCz; stArling, 2015). Em tal contexto, o “problema da nação” 
levou muitos intelectuais brasileiros – dentre eles, André Rebouças – a pensar a 
viabilidade de uma nação diante das nossas características, sobretudo em relação 
à situação dos negros. Era possível perceber nas entrelinhas das diversas narra-
tivas sobre a nação como se articulavam as relações com a diferença e, de certa 
maneira, com a exclusão e a desigualdade.

%HQHGLFW�$QGHUVRQ��������D¿UPD�TXH�R�QDFLRQDOLVPR�H[HUFH�JUDQGH�LQÀXrQFLD�
no mundo moderno e nos alerta para o fato de que tanto a nacionalidade quanto o 
QDFLRQDOLVPR�VmR�SURGXWRV�FXOWXUDLV�HVSHFt¿FRV��3DUD�$QGHUVRQ���������D�QDomR�
é uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinseca-
mente limitada e, ao mesmo tempo, soberana. Ela é imaginada porque os seus 
membros jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de 
seus companheiros, mas todos têm em mente a imagem viva da comunhão entre 
HOHV��H�p�OLPLWDGD��SRUTXH�PHVPR�D�PDLRU�GHODV�SRVVXL�IURQWHLUDV�¿QLWDV�SDUD�DOpP�
das quais existem outras nações. Além disso, a nação é uma comunidade imagi-
nada porque, independentemente da desigualdade e da exploração efetivas que 
possam existir dentro dela, sempre é concebida como uma profunda camaradagem 
horizontal; é, inclusive, devido a essa falsa fraternidade que, nestes dois últimos 
séculos, tantos milhões de pessoas tenham morrido por essas criações imaginárias 
limitadas (Anderson, 2008).

A pretensão de Benedict Anderson é o entendimento do nacionalismo 
alinhando-o não a ideologias políticas conscientemente adotadas, mas aos grandes 
VLVWHPDV�FXOWXUDLV�TXH�R�RULJLQDUDP�SDUD�UHLWHUDU�R�VHX�FDUiWHU�¿FFLRQDO��&RP�
base nisso, o autor pôde perceber as bases sociais e historicizar o surgimento das 
comunidades imaginadas. A nação, logo, é desvinculada de quaisquer noções 
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essencializantes. A importância de seu conceito para o propósito de estudar o 
Brasil é que, através dele, podemos enxergar a nação como uma construção. No 
âmbito dessa construção, havia um campo de disputas, porque projetos diversos 
HQWUDYDP�HP�FRQÀLWR�SDUD�SHQVDU�R�SDtV��1R�FDVR�GR�%UDVLO��VDEH�VH�TXH�R�UHVXO-
tado foi um projeto excludente que via a imigração europeia como mais vantajosa, 
porque oferecia o que os escravos e ex-escravos jamais poderiam oferecer: o 
branqueamento.

6HJXQGR�6FKZDUF]� �������� HP�¿QDLV� GR� VpFXOR�GH]HQRYH�� DR� ODGR�GH�XP�
discurso liberal, tomava força, no Brasil, um modelo racial de análise em resposta 
à hibridação das raças – a qual era tida, naquele contexto, como um grande 

“tumulto”. As teorias raciais chegam tardiamente ao Brasil, recebendo, em contra-
partida, uma entusiasta acolhida, principalmente nos diversos estabelecimentos 
FLHQWt¿FRV�GH� HQVLQR�H�SHVTXLVD�� RQGH�HVWDYD� ORFDOL]DGD�JUDQGH�SDUWH�GD� HOLWH�
pensante nacional. 

'LDQWH�GR�HQIUDTXHFLPHQWR�GD�HVFUDYLGmR��TXH� UHVXOWRX�HP�VHX�¿P�� H�GD�
necessidade de realização de um novo projeto político para forjar uma identidade 
para o país, os modelos raciais de análise tornaram-se um caminho teórico viável 
SDUD�MXVWL¿FDU�R�VWDWXV�TXR da época. Houve, para tal propósito, um esforço de 
adaptação que atualizou o que combinava e descartou o que de certa forma era 
problemático para a construção de um argumento racial no país. Embora hoje seja 
bastante renegado, esse foi um momento na história intelectual do Brasil no qual 
pressupostos racistas foram abertamente postulados (sChwArCz, 1993).

De acordo com tais modelos de análise, era a partir da ciência que se reconhe-
ciam diferenças e se determinavam inferioridades raciais. Assim, teorias como o 
evolucionismo social, o positivismo, o naturalismo e o social darwinismo come-
çaram a se difundir, no Brasil, a partir dos anos 1870. Dom Pedro II, em tal época, 
foi denominado “mecenas da sciencia”, e a amizade que tinha com Rebouças só 
reitera o quanto este último viveu mergulhado em um contexto no qual o racismo 
HUD� OHJLWLPDGR�FLHQWL¿FDPHQWH��sChwArCz, 1993). Um exemplo são as visitas de 
André ao Palácio de Petrópolis, nas quais discutiam sobre, dentre outros, Charles 
Darwin e a Nova Biologia (juCÁ, 2001).

Esses modelos europeus de análise — muito embora já bastante ultrapassados 
na Europa — serviam também ao propósito de diferenciar o Brasil das demais 
repúblicas latino-americanas e de aproximá-lo dos modelos europeus de conhe-
cimento e civilidade (sChwArCz, 1993). Essa preocupação também perpassava o 
pensamento de Rebouças, a exemplo de quando ele escreveu, sobre a situação do 
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Brasil pós-abolição, que a República estava “empurrando nossa mísera pátria para 
o lamaçal em que se debatem horrendamente o Chile e a Argentina4”.

&RPR�FRQVHTXrQFLD�GHVVH�LGHiULR�FLHQWL¿FLVWD��KRXYH��WDPEpP��QR�%UDVLO��D�
adoção de grandes programas governamentais de higienização e saneamento. O 
SURSyVLWR�HUD�WUD]HU�XPD�QRYD�UDFLRQDOLGDGH�FLHQWt¿FD�SDUD�RV�DEDUURWDGRV�FHQWURV�
urbanos, implementar projetos de cunho eugênico que pretendiam eliminar a 
doença, separar loucura e pobreza. O ápice dessa política de higienização se deu 
com a “Revolta da Vacina” (1904). Nos escritos de Rebouças, a temática da higiene 
também era recorrente e ele defendia, por exemplo, o ensino obrigatório da higiene 
desde o escolar primário5.

A visão monogenista, dominante até meados do século XIX na Europa, acre-
ditava que a humanidade era una, mas que havia um “gradiente” que a localizava 
segundo graus que iam do mais perfeito ao menos perfeito. Isto é, a evolução era 
o paradigma. Essa visão fez parte do pensamento intelectual forjado em modelos 
UDFLVWDV�QR�%UDVLO�GH�¿QDLV�GR�VpFXOR�GH]HQRYH��sChwArCz, 1993) e foi partilhada por 
Rebouças em alguns aspectos. O seu artigo 2�SUREOHPD�GD�ÈIULFD está recheado 
de citações cunhadas em uma perspectiva monogenista da questão racial — por 
exemplo, ao acreditar que o Brasil deveria sanar a dívida com a África, civilizando-

-a. Em outro artigo escrito em Lisboa, intitulado 2�SUREOHPD�+HEUHX6, também 
publicado na 5HYLVWD�GH�(QJHQKDULD, utiliza a noção de raça como sinônimo de 
nação e de cultura, ao mesmo tempo em que se refere à raça humana “a que todos 
RV�SRYRV�SHUWHQFLDP��DLQGD�TXH�FRP�VXDV�HVSHFL¿FLGDGHV� VRFLRFXOWXUDLV� H� HP�
diferentes estágios de civilização” (reBouçAs apud MAttos, 2013, p.6).

Embora também considerasse a imigração dos chineses uma forma de escra-
vidão, Rebouças colocava-se contra essa imigração também por outros motivos. 
Acreditava que os asiáticos tinham uma civilização corrompida e que, por isso, eram 
indesejáveis para o Brasil; diferente dos africanos a quem considerava possível 
civilizar. Nas suas próprias palavras: 

O africano é simplesmente um homem por civilizar; mas o Chin, o proletário 
asiático, é um ente corrupto e depravado, durante milhares de anos, pela escra-
vidão, pela embriaguez, pelo ópio e pela ferocidade Oriental; é um ser incivili-

4  reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. II, 22 de maio de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 

5  reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 08 de novembro de 1891. Acervo Fun-
dação Joaquim Nabuco. 

6  reBouçAs, André. O problema Hebreu, 5HYLVWD�GH�(QJHQKDULD, p. 258-260, 28 de maio a 28 de 
junho de 1891.



255 

2017

“O Negro André”: a questão racial na vida e no pensamento do abolicionista André Rebouças

zável. Resistente e refratário a todo o progresso, corrompendo a sociedade que 
o admite em seu seio, em lugar de aperfeiçoar-se7.

2�SUHFRQFHLWR�GH�5HERXoDV�HP�UHODomR�DRV�FKLQHVHV�WDPEpP�p�UHÀH[R�GR�SHQVD-
mento social da sua época. Os chineses eram entendidos como “inassimiláveis, 
portadores de línguas e costumes estranhos aos nossos, praticantes do suicídio e do 
ópio” (nogueirA apud sChwArCz, 2011, p.184). Por conta dessa visão estereotipada, 
os imigrantes orientais contavam com graves entraves à sua entrada no Brasil. 

$�¿QDOLGDGH�GD�DSURSULDomR�GHVVH�GLVFXUVR�FLHQWt¿FR�QR�SDtV�IRL�D�GH�QHJDU�D�
civilização aos negros e mestiços e garantir que o futuro do Brasil seria “branco 
e ocidental” (sChwArCz, 1993). Embora seja possível, através da leitura de seus 
escritos, enxergar que Rebouças foi “um homem de seu tempo”, reiterando alguns 
pensamentos da época, é sabido também que ele era, antes de tudo, um abolicio-
nista e reformador, cuja proposta de reforma social ia de encontro à manutenção do 
VWDWXV�TXR que embasava os discursos raciais no Brasil; era também um intelectual 
negro que viveu no meio de uma elite racista de cujos discursos ele mesmo era 
YtWLPD�H��HP�FRQWUDSRQWR�D�WDLV�GLVFXUVRV��5HERXoDV�SDVVRX�D�VH�D¿UPDU�HQTXDQWR�
homem negro, africano. 

“O NEGRO ANDRÉ”

REFLEXÕES NO AUTOEXÍLIO
No seio da família Rebouças, André nasceu na segunda geração de tentativa 

DVVLPLODFLRQLVWD��3RGH�VH�D¿UPDU�TXH�VXD�WUDMHWyULD�IRL�GH�PXLWR�VXFHVVR�H�SUHV-
tígio enquanto engenheiro, empresário e abolicionista. Por quase toda a vida, ele 
VH� LGHQWL¿FRX� LQWHLUDPHQWH�FRP�R�PXQGR�GR�JUXSR�GRPLQDQWH��2�SURFHVVR�GH�
assimilação, no entanto, não assegurou a continuidade de sua aceitação e de sua 
VHJXUDQoD�QR�PXQGR�GRV�GRPLQDGRUHV��4XDQGR�¿QDOPHQWH�VH�SHUFHEHX�UHMHLWDGR�
H�H[FOXtGR�SHOR�UDFLVPR��D�VROLGH]�GH�VXD�FRQ¿DQoD�QR�SHUWHQFLPHQWR�DR�JUXSR�
hegemônico e a profundidade de seu compromisso com ele foram questionados. 
O momento do exílio o levou à completa desilusão e à conscientização de sua 
posição marginalizada entre dois mundos. Uma perturbadora crise de identidade 
foi inevitável (sPitzer, 2001). 

7 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. VI, 23 de julho de 1893. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 
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O dia 16 de novembro de 1889 foi um dos mais importantes na vida de 
Rebouças: o último de sua vida passado no Brasil, devido à sua súbita decisão de 
deixar o país. A ida para o exílio se deu em companhia ao amigo, o Imperador Dom 
Pedro II, quando de sua retirada para Portugal; inclusive, seus relatos, a partir de 
então — imediatamente após o advento da República — descrevem a vida íntima 
do imperador nesse momento tão crucial (ACioli, 2010). Os seus últimos anos de 
vida e as cartas por ele escritas no exílio são marcados, também, por profunda 
depressão. A maneira como se deu a abolição da escravatura — sem qualquer 
reforma social — e a proclamação da República foram de encontro aos ideais 
propostos por Rebouças. 

Em carta a Nabuco, manda um recado: “diga ao Brasil inteiro: cuidem dos 
negros libertos, que acumularam, durante 03 séculos de trabalho a chicote, as 
riquezas que estão hoje esbanjando8 �́�1D�YHUGDGH��QR�TXH�WDQJH�DR�¿P�GD�HVFUDYLGmR��
em termos de ganhos sociais e econômicos, os antigos escravos permaneceram 
marginalizados dentro da sociedade. Isto é, a Abolição pode ser considerada 
FRPR�XPD�VLJQL¿FDWLYD�PXGDQoD�HFRQ{PLFD��PDV�QmR�IRL�FDSD]�GH�RSHUDU�XPD�
real e profunda transformação segundo os moldes de uma reforma social mais 
abrangente. Permaneciam, assim, no papel, as ideias de implantação da reforma 
agrária preconizadas no regime monárquico e estimuladas por Pedro II. Conse-
quentemente, Rebouças entristeceu e fortaleceu o nível de suas críticas contra o 
novo regime no Brasil (juCÁ, 2001).

Após a leitura de sete volumes do 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, de Rebouças 
(de 1891 a 1893), não há dúvida acerca da depressão que o acompanhou em seus 
últimos anos de vida. Associada à tristeza com a qual viveu os seus anos longe do 
Brasil, ele expressa uma aguda consciência de suas origens africanas. Na realidade, 
D�GHFLVmR�GH�YLDJHP�j�ÈIULFD�PDUFD�XPD�SURIXQGD�LQÀH[mR�QD�FRQVWUXomR�GH�VL�
e, nas correspondências escritas nessa fase, de forma contundente, quebrou o 
silêncio sobre sua identidade racial, até então predominante em sua vida pública 
e na narrativa de si registrada em seu diário (MAttos, 2013). 

Em outubro de 1891, ainda em Cannes, André Rebouças, pela primeira vez, 
referiu a si mesmo como “o Negro André9” e essa referência, a partir de então, 
tornou-se constante nas suas correspondências. Essa mudança que o acometeu 
no contexto do exílio se expressa, por exemplo, nos momentos em que, através de 

8 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. II, 17 de junho de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco.

9 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 29 de janeiro de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco.
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suas cartas, assumiu sua “alma africana” para todos os correspondentes. Ainda 
em Cannes, declarou-se “meio brasileiro meio africano, não podendo voltar ao 
Brasil, parece-me melhor viver e morrer na África10”. Em relação ao imperador D. 
Pedro II, que já se encontrava doente e por quem tinha sincera veneração, disse “o 
nosso velho imperador, que necessita da minha dedicação africana; bem africana11”. 

Em resposta a Haupt e a Taunay — amigos que desaprovavam a sua ida à África 
— ele questiona: “como o africano André Rebouças há de recuar por medo do sol 
H�GD�LQFOHPrQFLD�GR�FRQWLQHQWH�GH�VHXV�SUp�DYyV"�12”. Através dessa referência a 
uma ancestralidade africana, acreditava ter pleno direito de projetar, em África, 
os sonhos frustrados em relação ao Brasil 13.

(P����GH�PDUoR�GH� ������5HERXoDV�¿QDOPHQWH� YLDMRX�SDUD�R� FRQWLQHQWH�
africano, através do Canal de Suez, com destino a Lourenço Marques. Já em 26 
GH�PDLR��HVWDYD�QD�ÈIULFD�GR�6XO��FRQ¿DQWH�QD�DomR�GRV�LQJOHVHV�QD�UHSUHVVmR�j�
HVFUDYLGmR�H�DR�WUi¿FR�GH�HVFUDYRV��³1D�ÈIULFD�2ULHQWDO�DLQGD�HVWmR�PXLWR�YLYRV�
os estigmas do hediondo escravagismo”, escrevia, mas acreditava que “em South 
Africa, o negro já está evoluindo para a Democracia Rural; já tem casa, plantação... 

14 �́�1D�ÈIULFD�GR�6XO��¿[RX�VH�HP�%DUEHWRQ��D�TXH�FKDPRX�GH�³3HWUySROLV�DIULFDQD´�
em carta a Antonio Julio Machado15 (MAttos, 2013).

Em pouco tempo, porém, suas ilusões com a colonização inglesa na África 
do Sul se desvaneceriam. Rebouças foi surpreendido pelas práticas racistas dos 
ERHUV�e pelo retorno do fantasma do escravagismo. Em Capetown, ainda conseguiu 
regularizar a chegada dos recursos vindos de Portugal e do Brasil junto ao Bank of 
6RXWK�$IULFD��VXVWHQWDQGR��DVVLP��QD�ÈIULFD�GR�6XO��R�TXH�GH¿QLD�FRPR�XPD�³anti 
VODYHU\�DQG�VFLHQWL¿F�PLVVLRQ”. No entanto, as práticas de discriminação racial, 
toleradas pelos ingleses, atingiram-lhe (MAttos, 2013).

A sua ilusão acerca da África do Sul se foi por terra, já que, segundo ele, os 
ingleses insistiam: 

10 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 12 de janeiro de 1892. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 

11  reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. III. Acervo Fundação Joaquim Nabuco. 
12 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 03 de março de 1892. Acervo Fundação 

Joaquim Nabuco. 
13 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 14 de maio de 1892.Acervo Fundação 

Joaquim Nabuco. 
14 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD� Vol. V, 14 de junho de 1892. Acervo Fundação 

Joaquim Nabuco. 
15 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 28 de maio de 1892. Acervo Fundação 

Joaquim Nabuco.
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a) (P�UHFXVDU�SURSULHGDGH�WHUULWRULDO�DR�$IULFDQR�²�4XH�KRUURU"��2�DIULFDQR�
QmR�SRGH�VHU�SURSULHWiULR�WHUULWRULDO�QR�VHX�SUySULR�FRQWLQHQWH�DIULFDQR�

b) Em recusar, ao africano, direitos eleitorais; em sujeita-lo a leis bárbaras; a 
julgá-los em tribunais ad-doc; usando e abusando da atroz pena de açoite. 

c) Em dar curso à brutalidade yankee de recusar Negros e Mulatos nos hotéis 
H�DWp�ID]HU�GL¿FXOGDGHV�HP�YHQGHU�OKH�QDV�ORMDV�GH�PRGD�H�SHUIXPDULD16. 

Seu primeiro artigo sobre a África, 2�SUREOHPD�GD�ÈIULFD17, foi escrito ainda 
HP�/LVERD��HP����GH�QRYHPEUR�GH�������1HOH�EXVFDYD�UHÀHWLU�VREUH�DV�UHODo}HV�
entre escravidão e racismo (MAttos, 2013):

A África foi sempre o continente da escravidão... A cor preta foi sempre apreciada 
SHORV�H[SORUDGRUHV�GH�KRPHQV�FRPR�XPD�MXVWL¿FDWLYD�GH�VXD�LQLTXLGDGH��������$�
FRU�QHJUD�YHLR�VDOYDU�HVVD�GL¿FXOGDGH�PRUDO����3RUTXH�WRGR�FULPLQRVR�TXHU�WHU�
XPD�MXVWL¿FDWLYD�GR�VHX�FULPH��

Rebouças projetou muito dos seus ideais de reforma social do Brasil para 
ÈIULFD��R�TXH�UHÀHWH�XP�LQJrQXR�WUDQVSODQWH�GR�VHX�³VRQKR�EUDVLOHLUR´�GD�$PpULFD�
para África (juCÁ, 2001). Por isso, sua luta em prol da abolição da miséria e da 
escravidão associada à democratização do solo se deu nos dois contextos. Dizia que 

[...] ensinar o Negro Africano a agricultar: isso é o principal. Ler e escrever virão 
GHSRLV��e�SUHFLVR�TXH�¿TXH�FODUR�TXH�Vy�VH�SHGH�SDUD�R�$IULFDQR�D�PDLV�HOHPHQWDU�
Justiça; equidade nos pagamentos de salários; e um pedaço de terra para permitir-

-lhe evoluir para a propriedade e para a família. Negar isso é maldade satânica18.

Imerso na tristeza que o acometeu no exílio, Rebouças não cessou de declarar 
a sua total abominação em relação à escravidão. Nas suas cartas, há alguns relatos 
sobre o quão cruel era o sistema escravocrata. Por exemplo, quando ele fala sobre:

a nudez em que sempre mantém o negro africano: o famigerado escravocrata 
Manoel Antonio de Souza fuzilava os africanos que encontrava vestidos de cal-

16 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. V, 23-27 de dezembro de 1892.Acervo 
Fundação Joaquim Nabuco. 

17 reBouçAs, André. O Problema da África. 5HYLVWD�GH�(QJHQKDULD, p. 249-251, 14 de janeiro a 14 
de fevereiro de 1891. 

18 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 28 de maio de 1892. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 



259 

2017

“O Negro André”: a questão racial na vida e no pensamento do abolicionista André Rebouças

oDV����2�HVStULWR�VDWkQLFR�GD�HVFUDYLGmR�WHP�KRUURU�DR�QHJUR�YHVWLGR�j�HXURSHLD��
quer o mísero nu ou seminu; envolvidos em trapos de algodão [...] para depois 
WHU�GLVVR�PHVPR�DUJXPHQWRV�H�SUHWH[WRV�SDUD�RV�VR¿VPDV�GD�LQIHULRULGDGH�GH�
raça e de incapacidade de evoluir para a civilização igualitária19. 

“Empenhado até a morte na campanha abolicionista [...] a odisseia do negro 
André não cabe em 24 contos20”. Por isso, ele dedicou-se também a escrever contra 
a escravização dos imigrantes, a qual chamou de “escravidão branca”. Esse ponto 
do seu pensamento — enquanto reformador social — opunha-se veementemente ao 
pensamento de Nabuco segundo o qual “o branco se vende e o negro é vendido21”. 

1R�H[tOLR��������������5HERXoDV�SHUPDQHFHX�¿HO�jV�VXDV�FUtWLFDV�FRQWUD�R�XVR�
religioso associado à política escravocrata: 

Não faltaram nem matadouros nem jesuítas com seus rosários e seus bentinhos... 
Desde 1535 que se mata e se reza no Rio da Prata. - Qual o resultado? [...] Uma 
corja de megalômanos; de jogadores da escravidão; da infâmia de ser o último 
povo cristão que explora e vive à custa do suor do Negro Africano22.

Tanto o contexto social brasileiro quanto o africano incitaram-no à luta polí-
tica e inspiraram-no em relação a suas propostas de reformas; tais contextos, no 
entanto, acarretaram grande tristeza na alma de um homem tão comprometido 
com o social. Por isso, os últimos anos de sua vida são marcados por grande 
melancolia e as suas correspondências são um testemunho das suas desilusões. 
Em carta a Taunay23, ele diz:

$K��0HX�7DXQD\��e�SUHFLVR�TXH�HX�ODYH�WRGDV�HVVDV�IHULGDV�GR�PHX�FRUDomR�$IUL-
cano nas águas do Nilo, do Níger, do Congo, do Zambeze e dos lagos equatoriais; 
e, se for necessário, no mediterrâneo e nos oceanos atlântico e índico. 

19 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 27 de maio de 1892. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 

20 reBouçAs, André��5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. III, 29 de outubro de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco.

21 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. II, 17 de junho de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 

22 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 03 de dezembro de 1891. Acervo Fun-
dação Joaquim Nabuco. 

23 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. IV, 02 de maio de 1892. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco.
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Associada à melancolia, por vezes havia espaço para esperança: 

[...] mas já foi pior... Eu mesmo vi os míseros escravizados em máscaras de folhas 
de Flandres, e em ferro ao pescoço, carregando água e barris pelas ruas do Rio 
GH�-DQHLUR����2K�6LP��-i�IRL�SLRU����1mR�Ki�GH�GHVDQLPDU����$�TXHVWmR�p�Vy�WHPSR�
SDUD�R�SURJUHVVR��e�DVVLP�WULVWHPHQWH�¿ORVRIDQGR�TXH�SDVVR�GLDV�H�QRLWHV���

Embora manifestasse a intenção de morrer em África, Rebouças decidiu partir 
para Funchal, na Ilha da Madeira, onde amigos portugueses tinham correspon-
dentes (MAttos, 2013). Na sua última carta de Capetown a Taunay, descreveu sua 
partida como um “novo capítulo na Odisséia deste mísero Ulysses Africano24”. 

$�YLYrQFLD�QR�H[tOLR�HP�ÈIULFD�H�D�FRQVHTXHQWH�LQÀH[mR�QD�VXD�FRQFHSomR�GH�
si enquanto negro e africano são de extrema relevância na trajetória de Rebouças 
porque, além de reiterar as suas propostas enquanto reformador social, elucidam 
VREUH�D�TXHVWmR�UDFLDO�TXH�VHPSUH�SHUSDVVRX�D�VXD�H[LVWrQFLD��1R�¿P�GH�XP�GH�VHXV�
artigos, Hebe Mattos (2013) lança a possibilidade de compreendermos a mudança 
QD�D¿UPDomR�UDFLDO�TXH�R�DFRPHWHX�QR�H[tOLR�VHJXQGR�R�WLSR�GH�FXOWXUD�SROtWLFD�D�
que Paul Gilroy chamou de dupla consciência dos intelectuais negros do Ocidente. 
A partir da leitura atenta das fontes primárias deixadas por André Rebouças na sua 
época de exílio, aprofundo essa análise e associo o seu pensamento às narrativas 
do Atlântico Negro. 

A “DUPLA CONSCIÊNCIA” DE UM INTELECTUAL NEGRO NO OCIDENTE
2�FDVR�GH�$QGUp�5HERXoDV�WHP�VXD�HVSHFL¿FLGDGH��Mi�TXH��DWp�KRMH��p�LPSRV-

VtYHO� D¿UPDU� FDWHJRULFDPHQWH�TXH�R�%UDVLO� p�SDUWH�GR�2FLGHQWH��3DUD�DOpP�GR�
mérito dessa discussão, que permanece atual, acredito na viabilidade de pensá-lo 
segundo os moldes propostos por Gilroy, a partir dos quais o Ocidente não pode 
ser compreendido sem a dimensão do colonialismo. A dupla consciência dos 
intelectuais negros, então, acomete os pensadores negros do âmbito do Atlântico 
Negro, tanto que o próprio Gilroy (2012) reiterou que a história do Brasil sobre os 
seus contatos com a África também deveria ser acrescentada a tais narrativas, ou 
que até seja mais pertinente pensar na ideia de um “Atlântico sul negro”. 

$�ELRJUD¿D�GH�5HERXoDV�UHLWHUD�R�TXDQWR�HOH�HVWHYH�LPHUVR�HP�XP�³RFLGHQWH�
expandido”. Aspectos como a sua formação cristã, parte de sua formação na Europa, 

24 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. V, 20 de junho de 1893. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 
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a vida no seio da família real, etc., reforçam a ambivalência de ter sido um homem 
negro de grande prestígio intelectual em meio a uma sociedade escravista. Podemos 
pensar, também, no pensamento de Frantz Fanon, o qual nos traz importantes 
insights sobre as ambivalências da questão racial no mundo colonizado. Fanon, 
acredito, também esteve imerso em um contexto de “dupla consciência” entre a 
França, a Martinica e, até, a Argélia. O exemplo mais emblemático é o do sociólogo 
negro norte-americano Du Bois, a quem cabe, inclusive, o mérito de, a partir de 
sua própria vivência, ter cunhado o termo “dupla consciência”. 

Para associar a vida de André Rebouças à “dupla consciência” dos intelec-
tuais negros do Ocidente, é preciso acrescentar os seus escritos às narrativas da 
história do “Atlântico Negro”. Os textos produzidos no contexto do Atlântico Negro 
H[SUHVVDP�GD�PDQHLUD�SRGHURVD�XPD�WUDGLomR�GH�HVFULWD�QD�TXDO�D�DXWRELRJUD¿D�
se torna um ato ou processo de simultânea autocriação e autoemancipação (gilroy, 
�������2�PDWHULDO�DXWRELRJUi¿FR�GHL[DGR�SRU�$QGUp�5HERXoDV�FRPSUHHQGH�XP�
período de vinte e três anos da sua vida e é possível perceber, através da sua escrita, 
um processo de construção de si. Esse processo de autocriação culmina com os 
VHXV�HVFULWRV�QR�H[tOLR�TXDQGR�� HQ¿P��5HERXoDV�SDVVD�D� VH�D¿UPDU�HQTXDQWR�
homem negro. 

Expressão cultural da diáspora africana, o Atlântico Negro chama a nossa 
atenção ao mar e à vida marítima, que se movimenta e que cruza o oceano Atlân-
WLFR��ID]HQGR�VXUJLU�FXOWXUDV�SODQHWiULDV�PDLV�ÀXLGDV�H�PHQRV�¿[DV��(VVD�IRUPDomR�
política e cultural moderna transcende tanto as estruturas do estado-nação como 
os limites da etnia e da particularidade nacional. Trata-se de identidades que estão 
sempre inacabadas, sempre sendo refeitas (gilroy, 2012). 

A sugestão de Gilroy é que se tome a contracultura do Atlântico Negro não sim-
plesmente como mais um repertório de manifestações artísticas e culturais, dis-
VRFLDGDV�GD�SROtWLFD��PDV�FRPR�XP�GLVFXUVR�¿ORVy¿FR�TXH�UHLQWHUSUHWD�D�PRGHU-
nidade e reconta sua história, a partir da perspectiva de quem sempre esteve 
fora das narrativas nacionais com seus heróis brancos. O que há de singular e 
comum no âmbito do Atlântico Negro, para Gilroy, não é qualquer vínculo pri-
mordial ou biológico entre os membros da diáspora negra. Não é o corpo negro, 
em seu sentido físico, absoluto, que aproxima as vidas na diáspora, mas formas 
similares de tradução dos processos de exclusão e discriminação aos quais os 
possuidores de um corpo negro estiveram e estão submetidos nas sociedades 
modernas: “O fenótipo não tem qualquer sentido natural anterior a seus códigos 
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FXOWXUDLV�H�KLVWRULFDPHQWH�PXWiYHLV��2�SURFHVVR�GH�VLJQL¿FDomR�p�D�~QLFD�TXHVWmR�
que importa” (gilroy apud CostA, 2006, p.119).

Ao repensar a modernidade por meio da história do Atlântico Negro e da 
diáspora africana no hemisfério ocidental, Gilroy buscava tornar “os negros perce-
bidos como agentes, como pessoas com capacidades cognitivas e mesmo com uma 
história intelectual – atributos negados pelo racismo moderno” (gilroy, 2012, p. 40). 
O seu argumento se desenvolveu no sentido de mostrar que há outras bases para 
a ética e a estética além das que parecem imanentes às versões de modernidade 
elaboradas pelas “míopes teorias eurocêntricas”. 

Tanto os defensores como os críticos da modernidade parecem não atentar 
para o fato de que a história e a cultura expressivas da diáspora africana, a prática 
da escravidão racial ou as narrativas de conquista imperial europeia fazem parte 
da modernidade e, mais além, a escravidão foi uma de suas premissas. Isto é, a 
universalidade e a racionalidade da Europa e da América Iluministas foram usadas 
mais para sustentar e transplantar, do que para erradicar uma ordem de diferença 
racial. Diante disso, não é surpreendente que, se a história da escravidão chega a 
ser percebida como relevante, ainda assim é considerada uma tarefa para autores 
QHJURV��(OD� VH� WRUQD�QRVVD�SURSULHGDGH�HVSHFt¿FD�� HP� OXJDU�GH�XPD�SDUWH�GD�
KHUDQoD�pWLFD�H�LQWHOHFWXDO�GR�2FLGHQWH�FRPR�XP�WRGR��H�VHXV�UHÀH[RV�VmR�VHQWLGRV�
até hoje (gilroy, 2012). Segundo Costa (2006), o Atlântico Negro corresponde a 
XPD�GLPHQVmR�HVTXHFLGD�GD�PRGHUQLGDGH�H�D�HVFUDYLGmR�XPD�¿OKD�EDVWDUGD�TXH�
a história moderna sempre procurou esconder.

Como Douglass, Du Bois quis estabelecer que a história dos negros no Novo 
0XQGR��SDUWLFXODUPHQWH�DV�H[SHULrQFLDV�GR�WUi¿FR�HVFUDYR�H�GD�plantation, eram 
uma parte legítima da história moral do Ocidente como um todo. Não eram 
eventos únicos – episódios discretos na história de uma minoria – que poderiam 
ser apreendidos por seu impacto exclusivo sobre os negros em si mesmos, nem 
eram aberrações em relação ao espírito da cultura moderna que provavelmente 
teriam de ser superados pelo progresso inexorável rumo a uma utopia secular, 
racional. A existência permanente do racismo desmentiu estes dois veredictos e 
exige que consideremos mais profundamente a relação de terror e subordinação 
racial com a própria natureza interna da modernidade (gilroy, 2012, p. 154). 

A história do Atlântico Negro baseia-se, sobretudo, no movimento e no deslo-
camento, próprios da diáspora. Essa maneira de enxergar aparece como uma 
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alternativa à metafísica da “raça”, da nação e de uma cultura territorial fechada, 
FRGL¿FDGD�QR�FRUSR��WUDWD�VH�GH�XP�FRQFHLWR�TXH�DWLYDPHQWH�SHUWXUED�D�PHFkQLFD�
cultural e histórica do pertencimento (gilroy, 2012). Fica claro, então, que Gilroy 
é crítico ao afro-centrismo e busca mostrar que as manifestações culturais no 
âmbito do Atlântico Negro são sempre recombinações e reinvenções, articula-
o}HV��FXMR�VHQWLGR�SROtWLFR�QmR�SUHFLVD�WHU�VXD�¿GHOLGDGH�PHQVXUDGD�HP�UHODomR�
às “origens comuns”. 

A história da diáspora africana se desenvolve fora da órbita da política formal, 
se valendo fundamentalmente da performance, da dança e da música como forma 
de sua constituição, e sua reconstrução vai além de estender e aprofundar os 
direitos e possibilidades de participação dos descendentes de escravos no marco 
da história moderna; coloca em discussão o próprio processo de construção da 
política moderna enquanto espaço privilegiado de representação dos interesses e 
das visões de mundo do “homem-branco-europeu” (CostA, 2006). 

A propensão não nacional da diáspora é ampliada quando o conceito é anexado 
em relatos antiessencialistas da formação de identidade como um processo his-
tórico e político, e utilizado para conseguir um afastamento em relação à ideia 
de identidades primordiais que se estabelecem supostamente tanto pela cultura 
como pela natureza. Ao aderir à diáspora, a identidade pode ser, ao invés disso, 
OHYDGD�j�FRQWLQJrQFLD��j�LQGHWHUPLQDomR�H�DR�FRQÀLWR��gilroy, 2012, p. 19).

Pensar André Rebouças como um intelectual do Atlântico Negro é coerente, 
sobretudo, devido à etapa da sua vida no exílio em África. Como já foi dito, esse 
momento representou uma grande mudança em relação à sua construção de si, 
Mi�TXH�HOH�SDVVRX�D�VH�D¿UPDU�FRPR�³R�QHJUR�$QGUp �́�7HQGR�YLYLGR�XPD�WUDMHWyULD�
PDUFDGD�SHOD�DPELYDOrQFLD�GH� VHU�XP�UH¿QDGR� LQWHOHFWXDO� HP�XPD�VRFLHGDGH�
escravista, Rebouças passou muito tempo sendo reticente em relação ao racismo. 
No âmbito do deslocamento próprio das culturas diaspóricas do Atlântico Negro, 
ele chegou à África, e esse movimento conduziu a construção da sua identidade 
DR�FRQÀLWR��3RU�LVVR��+HEH�0DWWRV��������ODQoD�D�SRVVLELOLGDGH�GH�LQWHUSUHWDUPRV�
D�QDUUDWLYD�GR�³QHJUR�$QGUp´�FRPR�UHÀH[R�GD�GXSOD�FRQVFLrQFLD�GH�XP�LQWHOHFWXDO�
negro no Ocidente. 

Esforçar-se para ter, ao mesmo tempo, duas identidades requer algumas 
IRUPDV�HVSHFt¿FDV�GH�³GXSOD�FRQVFLrQFLD �́�FRQFHLWR�TXH�*LOUR\�EXVFRX�HP�'X�%RLV��
Essa duplicidade – ser interno e ao mesmo tempo externo ao Ocidente – muitas 
YH]HV�VH�D¿UPD�FRPR�D�IRUoD�FRQVWLWXWLYD�GD�H[SHULrQFLD�QHJUD�QR�PXQGR�PRGHUQR��
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Na obra de Du Bois 7KH�6RXOV�RI�%ODFN�)RON, a dupla consciência, como a experiência 
basilar dos negros no Ocidente, é em si expressa no duplo valor de canções que 
sempre são, simultaneamente, americanas e negras (esse aspecto é caro a Gilroy, 
porque a música, para ele, é uma dimensão fundamental do Atlântico Negro). A 
própria vida de Du Bois, seu status eminente como primeiro sociólogo negro e 
pioneiro da disciplina na América, oferece outra importante razão para utilizar 
sua vida e obra no enfoque da “dupla consciência”, já que a sua sociologia também 
traz a marca de sua ambivalência (gilroy, 2012). 

Existe uma série de razões para utilizar a vida e os escritos de Du Bois como 
meio para desenvolver minha discussão sobre a modernidade e para elaborar 
um relato intercultural e antietnocêntrico da história e da cultura política negra 
moderna. Ele também era um negro americano, mas, ao contrário de Richard 
Wright, que é o objeto central do próximo capítulo, foi criado em uma minús-
cula comunidade negra da Nova Inglaterra, Great Barrington, Massachuset-
ts. Comparado com o Sul, onde Du Bois iria descobrir e internalizar um novo 
sentido de ser negro, seu local de nascimento em uma cidade do norte foi visto 
SRU�DOJXQV�FRPHQWDGRUHV�GH�VXD�YLGD�FRPR�LQDXWrQWLFR�H�QmR�VX¿FLHQWHPHQWH�
negro por causa de sua distância da instituição da escravidão. Os problemas da 
ontologia e da identidade racializadas – a tensão entre ser negro e tornar-se 
negro – estão, portanto, profundamente gravados na própria vida de Du Bois 
(gilroy, 2012. p. 230). 

A tensão entre ser negro e tornar-se negro é notória também na vida de 
Rebouças. Certamente, o tornar-se negro tardou um pouco a acometê-lo devido à 
GL¿FXOGDGH�HP�D¿UPDU�XPD�LGHQWLGDGH�PDUJLQDOL]DGD��UHIpP�GH�WRGR�XP�LGHiULR�
UDFLVWD��2�SUySULR�'X�%RLV�D¿UPRX�TXH�³p�XPD�VHQVDomR�SHFXOLDU��HVWD�GXSOD�FRQV-
ciência, este sentido de sempre olhar para o próprio eu por meio dos olhos dos 
RXWURV��GH�PHGLU�D�SUySULD�DOPD�SHOD�¿WD�PpWULFD�GH�XP�PXQGR�TXH�R�ROKD�FRP�
divertido desdém e pena” (apud gilroy, 2012, p. 263).

Du Bois também foi interessante para o propósito de Gilroy por conta de sua 
falta de raízes e da proliferação de rotas em sua vida nômade. Ele viajou muito e 
VXD�YLGD�VH�HQFHUURX�QR�H[tOLR�DIULFDQR��DSyV�WHU�¿[DGR�UHVLGrQFLD�HP�*DQD�H�UHQXQ-
ciado à cidadania americana aos 95 anos de idade. Rebouças também manifestava 
YRQWDGH�GH�PRUUHU�HP�ÈIULFD��FRQWXGR�R�¿P�GH�VXD�YLGD�VH�GHX�GH�IRUPD�WUiJLFD�
(suicídio) na Ilha da Madeira. O conceito de dupla consciência foi produzido não 
só para expressar o ponto de vista distintivo dos negros americanos (Du Bois, que 
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cunhou o termo, era americano), mas também para esclarecer a experiência das 
populações pós-escravas em geral. Através de tal conceito, Gilroy pôde interpretar 
as culturas dos negros da diáspora como expressões das ambivalências geradas 
pela modernidade e seus posicionamentos dentro dela. 

$V�QDUUDWLYDV�GR�$WOkQWLFR�1HJUR�QmR�GHYHP�VHU�LGHQWL¿FDGDV�H[FOXVLYDPHQWH�
com o projeto de construção nacional, pois a lógica do grande movimento polí-
tico no qual esses textos se situam e para o qual contribuem opera em outros 
níveis, que vão além das fronteiras nacionais. Esses textos – e aí incluo a obra 
de Rebouças - pertencem também à rede de identidades e interesses da diáspora 
africana, rotulada por Gilroy como Atlântico Negro (gilroy, 2012).

CONCLUSÃO
Importante personagem da história do Brasil, André Rebouças viveu em 

um dos períodos mais conturbados do país, fortemente engajado na luta contra 
a escravidão. As suas propostas de reforma social reiteram o compromisso que 
sempre norteou o seu pensamento. Na sua proposta abolicionista, havia a preo-
cupação com a integração social do ex-escravo como condição necessária para o 
progresso brasileiro. A Democracia Rural de Rebouças protagoniza os seus ideais 
reformistas e centra-se na compreensão de que o monopólio da terra constituía um 
dos maiores, se não o maior, obstáculo à construção de um capitalismo dinâmico 
e de uma democracia genuína. 

A questão racial me foi extremamente central devido à peculiar trajetória de 
vida de André Rebouças enquanto intelectual negro em um contexto de escravidão. 
Através da análise da narrativa de si de Rebouças, pude compreender mais sobre 
a dimensão do racismo na sociedade em que viveu e na sua própria vida. Embora, 
de modo geral, tenha sido reticente em relação a esse assunto, abordando-o 
marginalmente até o ano de 1889, a vivência em África acarretou uma mudança 
nessa postura, e ele rompeu com o silêncio sobre a sua realidade racial. Essa 
LQÀH[mR�QR�TXH�WDQJH�j�TXHVWmR�UDFLDO�QD�VXD�YLGD�DSDUHFH�UHFRUUHQWHPHQWH�QDV�
suas correspondências no exílio. Leo Spitzer, no livro Vidas de entremeio (2001), 
discorre sobre o que ele chama de “embaraço da marginalização”: aquela situação 
limítrofe, “entre dois mundos”, na qual os indivíduos em processo de assimilação, 
como André Rebouças, frequentemente se descobrem, em consequência das 

“barreiras” erguidas para impedir sua integração social no mundo dos dominadores. 
Para Spitzer (2001) Rebouças estava imerso em um processo assimilacionista que 
não garantiu a continuidade de sua aceitação e de sua segurança no mundo dos 
GRPLQDGRUHV��1R�H[tOLR��TXDQGR�¿QDOPHQWH�VH�SHUFHEH�UHMHLWDGR�H�H[FOXtGR�SHOR�
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UDFLVPR��D�VROLGH]�GD�VXD�FRQ¿DQoD�QR�DVVLPLODFLRQLVPR�H�D�SURIXQGLGDGH�GH�VHX�
compromisso com ele foram questionados. 

Através da referência a uma ancestralidade africana e do reconhecimento 
de si enquanto homem negro e africano, ele passou a encarar de outra forma 
a questão racial. Hebe Mattos (2013) levanta a hipótese de que esse momento 
da vida de Rebouças relaciona-se ao tipo de cultura política a que Paul Gilroy 
chamou de dupla consciência dos intelectuais negros do Ocidente. Ao aprofundar 
essa questão, pude acrescentar os escritos de André Rebouças às narrativas do 
$WOkQWLFR�1HJUR��(VVD�SHUVSHFWLYD�ODQoD�OX]�VREUH�D�DPELYDOrQFLD�GD�LGHQWL¿FDomR�
racial que marcou sua vida e, também, reitera a importância de estudar sobre este 
importante personagem da história do Brasil. Pesquisar sobre André Rebouças, 
no contexto de estudos sobre o Atlântico Negro, contribui para recontar parte da 
história moderna fora da sua perspectiva racista, cujos protagonistas são sempre 
homens brancos. 

Além de oferecer respostas sobre a dimensão racial na vida de Rebouças, as 
cartas do tempo do exílio são, também, um testemunho dramático de suas desi-
lusões tanto em relação ao Brasil quanto ao “continente mártir25”. Isso porque 
ele projetou, em África, os seus sonhos frustrados em relação ao Brasil. Mesmo 
admitindo-se as semelhanças existentes entre a colonização portuguesa na África 
H�QR�%UDVLO��HVVD�SURMHomR�UHÀHWH�FHUWD�LQJHQXLGDGH��XWRSLD��juCÁ, 2001).

A análise do seu pensamento mostra uma postura intelectual surpreendente 
e, algumas vezes, até contraditória – como, aliás, é observado em outros aspectos 
de sua vida (juCÁ, 2001). Por exemplo, era um defensor assíduo da reforma agrária, 
mas monarquista; intelectual negro que viveu na pele a segregação racial norte-

-americana, mas apaixonado pela cultura \DQNHH e, no âmbito mais íntimo, era 
um apaixonado pela ópera; e, no entanto, terminou seus dias sozinho e de maneira 
trágica na Ilha da Madeira. 

Ainda no que tange ao pensamento social de Rebouças, sabe-se que ele teve 
GH�OLGDU�FRP�R�GLVFXUVR�FLHQWt¿FR�TXH�HUD�SURGX]LGR�SHOD�HOLWH�LQWHOHFWXDO�QR�%UDVLO�
HP�¿QDLV�GR�VpFXOR�GH]HQRYH��(OH�GLDORJRX�FRP�HVVH�SHQVDPHQWR�VRFLDO�GH�FXQKR�
UDFLVWD�H��HP�DOJXQV�DVSHFWRV��p�SRVVtYHO�D¿UPi�OR�FRPR�³XP�KRPHP�GH�VHX�WHPSR �́�
que reiterou alguns desses discursos. Rebouças, no entanto, era um abolicionista 
verdadeiramente preocupado com as consequências da abolição para a população 
escrava. Ou seja, em oposição aos intelectuais que idealizavam o futuro da nação 

25  reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. II, 19 de junho de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 
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sem a presença dos negros, ele não queria a perpetuação do VWDWXV�TXR� Eram 
SURMHWRV�GH�QDomR�GLIHUHQWHV��H�WHQWHL�PRVWUDU�R�FDUiWHU�¿FFLRQDO�GD�LGHLD�GH�QDomR��
assim como discorrer sobre de que maneira, no Brasil, forjar a identidade nacional 
tinha como pressuposto a exclusão de vários sujeitos. 

Apesar das contradições e de ter sido, em alguns aspectos, um “homem de seu 
tempo”, André Rebouças foi também um precursor das importantes narrativas 
do Atlântico Negro, o que contribui para pensar a modernidade segundo uma 
perspectiva marginalizada: a de um homem negro. Finalizando com as palavras 
do próprio Rebouças: 

Cumpre ao africano André ter toda a veemência do sol do continente mártir. 
4XDQGR�HX�PRUUHU��GLUmR��IRL�R�PDLRU�LQLPLJR�GRV�ID]HQGHLURV�±�HSLWi¿R�TXH�PH�
agrada muito pela novidade porque nunca ninguém o teve no Brasil e, por hora, 
DLQGD�QLQJXpP�TXHU�WHU��0DV�D�KHUDQoD�Dt�¿FD�H�YHUi�TXH�DSDUHFHUmR�ORJR�PXLWRV�
apóstolos para a Democracia Rural Brasileira. Quanto a mim, desejo apresentar-

-me ao juiz supremo, dizendo: “trabalhei o quanto pude para extirpar do mundo 
o monopólio da terra e a escravização dos homens26”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACioli, Vera Lúcia Costa. 'LiULRV�GH�$QGUp�5HERXoDV� Recife: 2010.
Anderson, Benedict. &RPXQLGDGHV�,PDJLQDGDV��5HÀH[}HV�VREUH�D�RULJHP�H�D�GLIXVmR�GR�

nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
AlBuQuerQue, Wlamyra. 8PD�KLVWyULD�GR�QHJUR�QR�%UDVLO. Salvador: Centro de Estudos 

Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. Disponível em: http://
www.ceao.ufba.br/livrosevideos/pdf/uma%20historia%20do%20negro%20no%20
brasil.pdf

Alonso, Ângela��,GHLDV�HP�PRYLPHQWR��D�JHUDomR�GH������QD�FULVH�GR�%UDVLO�,PSpULR� Tese 
�'RXWRUDGR���)DFXOGDGH�GH�)LORVR¿D��/HWUDV�H�&LrQFLDV�+XPDQDV��8QLYHUVLGDGH�GH�
São Paulo. São Paulo, 2000. 

Alonso, Ângela. )ORUHV��9RWRV�H�%DODV��R�PRYLPHQWR�DEROLFLRQLVWD�EUDVLOHLUR����������� 1ª 
Edição, São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Borges,�9DY\��³*UDQGH]DV�H�PLVpULDV�GD�ELRJUD¿D �́�,Q��Pinsky, Carla Bassanezi (org.). )RQWHV�
KLVWyULFDV. São Paulo: Contexto, 2008. 

26 reBouçAs, André. 5HJLVWUR�GH�&RUUHVSRQGrQFLD, Vol. II, 19 de junho de 1891. Acervo Fundação 
Joaquim Nabuco. 



268 

Plural 24.1

Anita Maria Pequeno Soares

CArvAlho, Maria Alice. 2�TXLQWR�VpFXOR��$QGUp�5HERXoDV�H�D�FRQVWUXomR�GR�%UDVLO. Rio 
de Janeiro: Iuperj / Revan, 1998. 

CostA, Wilma Peres. A atualidade de André Rebouças��5HYLVWD�%UDVLOHLUD�GH�&LrQFLDV�
Sociais, v. 14, n. 40, 1999.

CostA, Sergio. Dois Atlânticos: teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2006.

del Priori,�0DU\��%LRJUD¿D��TXDQGR�R�LQGLYtGXR�HQFRQWUD�D�KLVWyULD��Topoi, v. 10, n. 19, p. 
7-16, 2009.

diÁrio íntiMo do engenheiro vAuthier, 1840-1846. Prefácio e notas de Gilberto Freyre. Rio 
GH�-DQHLUR��6HUYLoR�*Ui¿FR�GR�0LQLVWpULR�GD�(GXFDomR�H�6D~GH��������

FernAndes, Florestan. “A sociedade escravista no Brasil”. In: FernAndes, Florestan. Circuito 
)HFKDGR. São Paulo: Hucitec, 1976.

gilroy, Paul. 2�$WOkQWLFR�QHJUR� 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2012. 
AlenCAstro, Luiz Felipe; novAes, Fernando. HLVWyULD�GD�YLGD�SULYDGD�QR�%UDVLO��,PSpULR� 

São Paulo: Companhia das letras, 1997. 
juCÁ, Joselice. $QGUp�5HERXoDV��UHIRUPD�	�XWRSLD�QR�FRQWH[WR�GR�VHJXQGR�LPSpULR��TXHP�

SRVVXL�D�WHUUD�SRVVXL�R�KRPHP� Rio de Janeiro: Odebrecht, 2001.
MAttos, Hebe�� $QGUp�5HERXoDV� H� R�3yV�DEROLomR�� HQWUH� D�ÈIULFD� H� R�%UDVLO� ������

������ Natal, Rio Grande do Norte, 2013. 
Mello,�(YDOGR�&DEUDO�GH��³2�¿P�GDV�FDVDV�JUDQGHV .́ In: AlenCAstro, Luiz Felipe; novAis, 

Fernando A. (org.). +LVWyULD�GD�YLGD�SULYDGD��,PSpULR. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, p. 386-473. 

MuAze, Mariana. $V�PHPyULDV�GD�9LVFRQGHVVD��IDPtOLD�H�SRGHU�QR�%UDVLO�,PSpULR� Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 

nABuCo, Joaquim. 2�$EROLFLRQLVPR. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2012.
reBouçAs, André. &DWiORJR�GH�FRUUHVSRQGrQFLDV� 1873-1898. 9 v. (manuscritos originais).

. 'LiULR�����������. 25 v. (manuscritos originais).

. 'LiULR�H�1RWDV�$XWRELRJUi¿FDV� Texto escolhido e anotado por Ana Flora e 
Inácio José Veríssimo. Rio de Janeiro: Editora Ed. José Olympio, 1938. 

sAntos, Gislene. $�,QYHQomR�GR�6HU�1HJUR� 8P�SHUFXUVR�GDV�LGpLDV�TXH�QDWXUDOL]DUDP�D�
LQIHULRULGDGH�GRV�QHJURV. São Paulo e Rio de Janeiro: Editora da PUC-SUP e Pallas 
Editora e Distribuidora Ltda, 2005.

sChiMidt,�%HQLWR�%LVVR��³+LVWyULD�H�ELRJUD¿D �́�,Q��CArdoso, Ciro Flamarion; vAiFAs, Ronaldo 
(orgs.). 1RYRV�GRPtQLRV�GD�KLVWyULD� Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 187-205.

sChwArCz, Lilia, Pedrosa (org.). +LVWyULDV�PHVWLoDV��DQWRORJLD�GH�WH[WRV� Rio de Janeiro: 
Cabogó, São Paulo, 2014, p. 291-292.



269 

2017

“O Negro André”: a questão racial na vida e no pensamento do abolicionista André Rebouças

sChwArCz, Lilia Mortiz, 2�(VSHWiFXOR�GDV�5DoDV��FLHQWLVWDV��LQVWLWXLo}HV�H�TXHVWmR�UDFLDO�
QR�%UDVLO����������� São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

stedile, João Pedro (org.).�$�TXHVWmR�DJUiULD�QR�EUDVLO��2�GHEDWH�WUDGLFLRQDO����������� 
2. ed. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2011.

sPitzer, Leo. 9LGDV�GH�HQWUHPHLR��DVVLPLODomR�H�PDUJLQDOL]DomR�QD�ÈXVWULD��QR�%UDVLO�H�
QD�ÈIULFD�2FLGHQWDO�����������. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 

trindAde, Alexandro Dantas. $QGUp�5HERXoDV�� GD� HQJHQKDULD� FLYLO� j� HQJHQKDULD�
social.�7HVH��'RXWRUDGR�HP�6RFLRORJLD����,QVWLWXWR�GH�)LORVR¿D�H�&LrQFLDV�+XPDQDV��
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2004.



PLURAL, Revista do Programa de Pós -Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, v.24.1, 2017, p.270-294

A origem animal de deus: Flávio de Carvalho e a figura do 
artista enquanto um etnógrafo da mente

The animal origin of god: Flávio de Carvalho and the artist as an 
ethnographer of the mind

Augusto de Guimaraens Cavalcantia

Resumo Este artigo tem por objetivo basilar problematizar a dimensão dialógica entre 
etnografia e arte na poética composicional de Flávio de Carvalho. Tendo como fio 
condutor o livro póstumo $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV (1973), procuraremos investigar 
a instância etnográfica tal como a entendia Flávio e seu surrealismo particular; não 
apenas como uma prática circunscrita a um só gênero de escrita, mas também como 
uma forma de visão de mundo, um espaço teórico reinventor de tradições, um método 
de produção de conhecimento e um processo de crítica cultural. 
Palavras-chave Crítica cultural; Surrealismo etnográfico; Antropologia da Literatura.

Abstract 7KH�PDLQ�REMHFWLYH�RI�WKLV�DUWLFOH�LV�WR�SUREOHPDWL]H�WKH�GLDORJLFDO�GLPHQVLRQ�
EHWZHHQ�HWKQRJUDSK\�DQG�DUW� LQ� WKH�ZRUN�RI�)OiYLR�GH�&DUYDOKR��%\� IRFXVLQJ�KLV�
SRVWKXPRXV�ERRN�$�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV���������ZH�ZLOO�VHHN�WR� LQYHVWLJDWH� WKH�
HWKQRJUDSKLF� LQVWDQFH� DV� LW�ZDV� XQGHUVWRRG� E\�&DUYDOKR¶V� VXUUHDOLVP�� QRW� RQO\�
DV�D�SUDFWLFH�FLUFXPVFULEHG�E\�D�VLQJOH�ZULWLQJ�JHQUH��EXW�DOVR�DV�D�IRUP�RI�ZRUOG�
SHUVSHFWLYH��D�WKHRUHWLFDO�VSDFH�RI�WKH�UHLQYHQWLRQ�RI�WUDGLWLRQ��D�PHWKRG�RI�NQRZOHGJH�
SURGXFWLRQ�DQG�FXOWXUDO�FULWLTXH��
Keywords &XOWXUDO�FULWLTXH��(WKQRJUDSKLF�VXUUHDOLVP��/LWHUDU\�$QWKURSRORJ\�

INTRODUÇÃO

6HP�yFXORV��Vy�SRVVR�YHU�FRP�RV�ROKRV�GD�DOPD�±�H�RV�ROKRV�GD�DOPD��HX�WHQKR�
VHPSUH�YROWDGRV�SDUD�R�DQWURSyIDJR�)OiYLR�GH�&DUYDOKR� (AndrAde apud tole-
do, 1994, p. 430)
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dido a tese “Surrealismo no Brasil: A origem animal de deus, O púcaro búlgaro e Invenção de 
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romancista, tendo publicado, dentre outros: Fui à Bulgária procurar por Campos de Carvalho 
(2012, 7Letras) e Máquina de fazer mar (2016, 7Letras). 
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Ao caracterizar a arte moderna e sua dimensão crítica, Giulio Argan (1995, p. 
29) distinguiu dois vetores organizacionais pelos quais se ordenaram as produ-
ções artísticas do século XX: uma vertente FRQVWUXWLYLVWD e outra surrealista.1 
Enquanto os FRQVWUXWLYLVWDV�propor-se-iam adequar a sensibilidade artística ao 
ritmo do trabalho industrial, baseando sua produção numa irrestrita racionalidade 
da forma artística e, também, numa conciliação operativa da arte com a socie-
dade, a corrente surrealista, por sua vez, contrapor-se-ia ao mundo de produção 
PDVVL¿FDGD��DR�D¿UPDU�D�LQVWkQFLD�DUWtVWLFD�FRPR�PHLR�SRWHQFLDO�expressionista 
de impulsos mentais inconscientes.

Todavia, a antinomia entre FRQVWUXWLYLVWDV e surrealistas levantada por Argan 
não seria tão intransitiva ao ponto de não poder ser conjugada em certas circuns-
tâncias: tal parece ser o caso de Flávio de Carvalho – artista cuja SRpWLFD (o pensar 
que se faz GH�FDGD�DUWLVWD��LQGLFD�PHGLDU�SRORV�FRQÀLWDQWHV�H�DQWDJ{QLFRV��FRPR��
por exemplo, projeto e processo��FLrQFLD�H�GHYDQHLR��1RV�OLYURV�ÀDYLDQRV�Os ossos 
do mundo (1936) e, principalmente, em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV (1973), lirismo 
e raciocínio aludem se tornar parte de uma mesma potência – de amplitude tanto 
HWQRJUi¿FD�WHyULFD�TXDQWR�DUWtVWLFD��

Engenheiro, arquiteto, maquetista, pintor, desenhista, aquarelista, retratista, 
FHQyJUDIR��WHDWUyORJR��HQVDtVWD��DUWLVWD�SHUIRUPiWLFR��¿OyVRIR�GD�YHVWLPHQWD��SVLFy-
logo, cronista, teórico, crítico de arte, escultor, etnógrafo, pensador, Flávio de 
Carvalho mobilizava em sua produção artística uma transversalidade de atuações. 
7DO�WUDQVYHUVDOLGDGH�GH�DWXDo}HV�SRGH�VHU�REVHUYDGD�WDPEpP�QRV�GDGRV�ELRJUi¿FRV�
do artista2 e na pluralidade de focos temáticos de sua obra3. 

1 Às teses racionalistas dos construtivistas se relacionam: o cubismo, a arquitetura racional, o 
desenho industrial, o movimento holandês De Stijl, a escola de Bauhaus de Weimar e as pesquisas 
cinéticas e visuais. À corrente surrealista se ligam: os dadaístas, os expressionistas e a pintura 
metafísica. À medida que na conjuntura surrealista, a arte permaneceria como a única atividade 
singular e liberadora numa cultura de massas, no caso construtivista, transformado em técnico 
projetista, o artista recusaria o mito da arte como ofício sagrado ou inspirado, renunciando à 
categoria do intelectual ilustrado e se utilizando da tecnologia industrial para produzir objetos 
GH�XVR�FRUUHQWH��GRWDGRV�GH�XPD�TXDOLGDGH�HVWpWLFD�SUySULD�FXMR�FDUiWHU�IXQFLRQDO�VHULD�GH¿QLGR�
em sua linearidade lógica desde a fase de seu projeto. 

2 Nascido em Amparo da Barra Mansa (RJ), no dia 10 de agosto de 1899 e radicado em São Paulo, 
Flávio de Carvalho era sobrinho-neto do mártir Tiradentes e neto do Barão de Cajuru. Morou na 
Europa de 1911 a 1922, tendo estudado em Paris e se graduado em engenharia civil em Londres. 
Já em São Paulo, Flávio participou como pintor da 6HPDQD�GH���, da qual foi também um dos 
organizadores. Ao longo da vida, Flávio de Carvalho foi membro dos: Instituto de Engenharia de 
São Paulo, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Instituto de Psicotécnica de Praga, International 
Institute of Arts and Letters da Academia de Ciências de Nova Iorque, além de Cavalheiro da 
Ordem de St. Hubert. (Cf: CArvAlho, 1973, p. 120-30; CArvAlho, 2005, p. 137; CArvAlho, 2010).

3 &RPR�HVFULWRU�GH�¿FomR�WHyULFD��)OiYLR�GH�&DUYDOKR�SXEOLFRX��([SHULrQFLD�� (1931), Os ossos 
do mundo (1936) e a obra póstuma $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV (1973). Como teatrólogo, Flávio 
escreveu e dirigiu 2�EDLODGR�GR�GHXV�PRUWR. Como pintor, produziu inúmeras obras, dentre: A 
inferioridade de deus (1931), 6pULH�WUiJLFD (1947) e�(VWXGR�SDUD�1RVVD�6HQKRUD�GD�1RLWH (1954). 
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Não por acaso, Flávio foi referido como “revolucionário romântico – a geniali-
dade em estado selvagem” (CorBusier apud toledo, 1994, p. 76) por Le Corbusieur 
e como “o Leonardo da Vinci brasileiro” por Jean Lurçat (apud toledo, 1994, p. 
431). Por sua vez, em ocasião de sua morte, Assis Chateaubriand o descreveu como 
“pintor maldito [...] hirsuto fauno [...] Antiestoicista passivo, antiracionalista, anti-
tépido, antiespiritualista, amoral – olimpicamente amoral – jaguar de pelo eriçado, 
com regras própria de viver [...] subversivo em estado de revolução permanente” 
(ChAteAuBriAnd apud toledo, 1994, p. 400-401).

De forma análoga a tal pluralidade de atuações, sua persona operava com 
paradoxos: ao mesmo tempo em que era um técnico projetista e um engenheiro de 
formação tradicional, Flávio atuava simultaneamente como um arquiteto vanguar-
dista lançando projetos como manifestos subversivos em concursos públicos4 e um 
expressionista sondando e divulgando a arte moderna, sobretudo, a surrealista. 
Em seus pensamentos inovadores se combinavam, sem nenhuma síntese facilita-
dora ou compartimentalização estanque, afã FRQVWUXWLYLVWD�H�¿ORVR¿D�surrealista 

– de um surrealismo revisitado e revitalizado. 
Tendo isso em vista, ao prefaciar o livro Os ossos do mundo, Gilberto Freyre 

sublinhou que, em F.C. a objetividade de arquiteto-engenheiro se associava a certo 
lirismo expressionista5. Por conseguir combinar, de forma particularíssima, um 
senso objetivo de técnico moderno com traços líricos de sensibilidade extensa é 
TXH�D�SRpWLFD�ÀDYLDQD�GHYHULD�VHU�QDUUDGD�FRPR�XP�OLULVPR�QRYR�±�pós-modernista 
em tempos modernistas: 

Como retratista, pintou, dentre outros, Elsie Houston (1933), Mário de Andrade (1939) e Murilo 
Mendes (1951). Como escritor periódico, publicou “Notas para a reconstrução de um mundo 
perdido” em coluna de O Diário de São Paulo (1957-58) – artigos posteriormente apresentados 
em tese no simpósio “O Homem e a Civilização” (1962), na 8QLYHUVLW\�RI�&DOLIRUQLD. Como crítico 
de arte, escreveu, dentre outros: “A escultura culinária” (1935), “Manifesto do III Salão de Maio” 
�������H�³4XDWUR�SHUtRGRV�GH�7DUVLOD´���������&RPR�¿OyVRIR�GD�YHVWLPHQWD��HODERURX�D�WHVH�³$�
moda e o novo homem” em O Diário de São Paulo (1956), além de compor os trajes “1HZ�ORRN” 
com passeatas pelas ruas paulistanas. Dentre os textos de Flávio como teórico da arquitetura, 
está a tese/manifesto “A cidade do homem nu” (1930). Como projetista três de seus projetos 
foram realizados: “Conjunto de Casas da Alameda Lorena” (1936/1938), “Fazenda Capuava” 
(1939) e “Monumento a Garcia Lorca na Praça das Guianas, SP” (1968). Dentre seus principais 
projetos não realizados, estão: “Farol de Colombo” (1928), Monumento ao prisioneiro político 
desconhecido” (1954) e “Universidade Internacional de Música de Guaratinguetá” (1955). 

4 Em seu primeiro projeto público como arquiteto, em 1926, Flávio de Carvalho cunhou o pseudô-
QLPR�³(¿FiFLD �́�7DO�WHUPR�YLULD�D�VHU�UHXWLOL]DGR�HP�������HP�SURMHWR�SDUD�D�8)0*��H�HP������
(no concurso da Embaixada da Argentina – RJ). Ainda no campo de atuação da arquitetura, 
Flávio provocativamente apresentou em 1939 um projeto sob o pseudônimo de “Paraquedas”.

5 Aqui, é importante ressaltar que o prefácio de Os ossos do mundo foi escrito por Gilberto Freyre, 
numa época em que os cientistas sociais comumente escreviam crítica literária. No contexto 
moderno brasileiro, a continuidade entre literatura e ciências sociais possuía certa indistinção 
profícua de um campo intelectual pelo qual os cientistas procuravam no âmbito da literatura o 
conhecimento de uma realidade capaz de ampliar o debate da cultura. 
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Flávio de Carvalho é dos que pela idade e pelas circunstâncias poderia ter sido 
‘modernista’ em 23. Modernista como qualquer dos dois Andrade, o moreno e 
o louro. Mas não foi. Sua geração intelectual é outra. Ele é pós-modernista legí-
timo: apareceu depois do ‘modernismo’ e com outra mensagem. Intensamente 
moderno, mas despreocupado do ‘modernismo’ literário em que aqueles dois 
escritores admiráveis se extremaram até quase o ridículo. [...] Flávio de Carvalho 
arregala olhos de menino e às vezes de doido para ver o mundo. Por isso vê tanta 
FRLVD�TXH�R�DGXOWR�WRGR�VR¿VWLFDGR�QmR�Yr��9r�WDQWDV�UHODo}HV�HQWUH�DV�FRLVDV�TXH�
os adultos cem por cento e os completamente normais deixam de ver. Do sen-
tido dessas relações vem o lirismo novo e profundo, cheio de grandes coragens, 
que há nas notas de viajante de Flávio de Carvalho. [...]. Há no autor deste livro 
[Os ossos do mundo] uma grande sensibilidade ao lado do gosto de ser objetivo. 
8P�JUDQGH�OLULVPR��DR�ODGR�GR�VHQVR�FLHQWt¿FR��$�FDSDFLGDGH�GH�DEVWUDomR�H�GH�
análise ao lado de uma poderosa sensualidade de expressão. Não que ele seja 
um verbalista, muito menos o que os franceses chamam com desprezo um tro-
picalista. Ao contrário: é sóbrio e preciso. Mas há cor e sexo nas suas palavras 
às vezes meio soltas, sem nenhum controle rígido, nem da gramática, nem da 
pontuação convencional, nem mesmo do que um crítico nosso conhecido chama 
‘dignidade de linguagem’. (Freyre in: CArvAlho, 2005, p. 8-9). 

Por sua vez, como observou certa vez Carlos Drummond de Andrade, a tota-
OLGDGH�GD�SURGXomR�ÀDYLDQD�OLGDULD�LQHYLWDYHOPHQWH�FRP�D�DEUDQJrQFLD�GR�PLWR��

“Tudo em seu trabalho é rigorosamente calculado, não de acordo com os princípios 
acidentais de um estilo ou de um sistema, porém de acordo com os princípios que 
vigoram desde que o mundo é mundo” (AndrAde apud leite, 2008, p. 32).

Produto do raciocínio e da imaginação, os experimentos de Flávio com o 
pensamento e com a linguagem presentes em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV suscitam 
investigar o desconhecido como faria um HWQyJUDIR�GD�PHQWH – inventor de uma 

“SVLFRHWQRJUD¿D” própria (CArvAlho apud Antelo, 2010, p. 190). Sobre tal psicoe-
WQRJUD¿D�imaginada por Flávio, alude ser elucidativa a epígrafe presente em Os 
ossos do mundo (1936) – no capítulo “O mapa da saudade, o primeiro mapa do 
mundo” – escrita pelo astrofísico Eddington: “Da natureza intrínseca...a ciência 
nada sabe...tanto quanto sabemos a matéria pode até mesmo ser mental” (eddington 
apud CArvAlho, 2005, p. 59).

(P�SURO�GH�XPD�SUiWLFD� HWQRJUi¿FD�DPSOLDGD�DR� LQFRQVFLHQWH��)OiYLR�GH�
Carvalho pode ser lido como um investigador de forças anímicas e um pesquisador 
GDV�VXJHVWLELOLGDGHV�TXH�WHQGH�D�QmR�FRQVLGHUDU�D�YHUGDGH�FLHQWt¿FD�FRPR�XPD�
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condição lógica cativa de sistemas raciocináveis. Uma concepção raciocinada a 
SULRUL�SRU�XPD�OyJLFD�GLDOpWLFD��FODXVXUiYHO�D�XPD�Vy�ORFDOL]DomR��QmR�VHULD�VX¿-
ciente para abranger o caráter múltiplo do rigor artístico de sua escrita teórica. 
Presente principalmente em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, o processo criativo de 
YLpV�HWQRJUi¿FR�GD�HQVDtVWLFD�ÀDYLDQD�VXVFLWD�D�LQYHVWLJDomR�GDV�FRPSOH[LGDGHV�H�
paradoxos humanos. Como propõe Flávio: “A verdade não é uma condição lógica 
nem raciocinada ou raciocinável, é muito mais profunda que a dialética regional 
de uma lógica” (CArvAlho, 2005, p. 44).

Para o artista-cientista-escritor Flávio de Carvalho, o etnógrafo – “homem 
TXH�FROHFLRQD�H�FODVVL¿FD�VXD�DOHJULD´��CArvAlho, 2010, p. 56) – manteria no mundo 
permanentemente presente uma atmosfera de sonho, como se, por meio de uma 
SUiWLFD�HWQRJUi¿FD�SDUWLFXODUtVVLPD��R�VXMHLWR�GH�HVFULWD�HQWUHYLVVH�XP�PRPHQWR�
de consciência anterior ao processo de individuação e retornasse à pré-história 
do indivíduo para buscar na linguagem um estado bruto, poético e incandescente 
capaz de fornecer novas formas e sentidos a potencialidades de pré-individuação. 

Segundo leitura de F.C., tanto o etnógrafo quanto o arqueólogo deveriam 
participar auspiciosamente da sugestibilidade do mundo. Pela acumulação residual 
de objetos de incitação anímica, o arqueólogo e o etnógrafo deveriam ser capazes 
de encontrar nos resíduos estudados fontes de incitação poética. Seguindo tal 
SHUVSHFWLYD��R�SURFHVVR�GH�SHUFHSomR�DUTXHROyJLFD�H�HWQRJUi¿FD�GHYHULD�VH�DSUR-
ximar da compreensão processual artística, no sentido de estar investido de uma 
predileção pela imprevisibilidade das descobertas:

O arqueólogo bem-comportado se parece um tanto com o psicólogo bem-com-
SRUWDGR��0HFDQL]DGRV�SRU�XP�FDWHFLVPR�FLHQWt¿FR��HOHV�WrP�PHGR�GR�PXQGR�H�
do pecado e só enxergam a linha traçada pelo catecismo – são equilibristas que 
SLVDP�UHVROXWDPHQWH�VREUH�XP�¿R�VXVSHQVR�QR�HVFXUR�H�SRXFDV�YH]HV�VH�OHPEUDP�
que psicologia e arqueologia não são atos de equilíbrio, mas sim coisas que sur-
JHP�GD�JUDQGH�VXJHVWLELOLGDGH�GR�PXQGR��FRLVDV�FDWDVWUy¿FDV�TXH�VH�VHQWHP�H�
cuja emoção e sensibilidade são exclusivamente ampliadas pelo raciocínio. Uma 
introspecção arqueológica privada de sentimento, isto é, da força penetrante 
da elaboração poética, nunca pode ressoar à plástica do resíduo e restabelecer 
o tumulto anímico colocado pelo homem na época examinada, mesmo porque 
o Homem que criou o resíduo não era arqueólogo. Para desvendar os aconte-
cimentos representados por um resíduo é necessário sentir a força psicológica 
acumulada e emanada do resíduo, e com o auxílio do raciocínio compreender 
a emoção sentida. O arqueólogo tem de penetrar nas sucessivas fases que plas-
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maram o resíduo, tem de ser intensamente humano e sentir o palpitar da alma 
do homem e da civilização que confeccionou o resíduo; além de humano e de 
sentir todas as emoções do artista e da civilização que construiu e fez, ele tem 
também de ser psicólogo, isto é, compreender os motivos dessa construção e 
dessas formas. [...] O arqueólogo malcomportado tem muito mais probabilidades 
de compreender o não tempo, de viver igualmente à vontade em todas as épocas 
que examina, desabrochando todas as camadas, mesmo as mais profundas da 
sua sensibilidade, e que estão naturalmente alheias e bem afastadas do catecismo 
FLHQWt¿FR�GR�VHX�PXQGR��$�QRomR�GH�WHPSR�FRPR�D�FRPSUHHQGHPRV�SDUHFH�QDGD�
VLJQL¿FDU�QXPD�VHQVLELOtVVLPD�LQWURVSHFomR�DUTXHROyJLFD, e o poder de sentir o 
passado e a espécie parece indicar a capacidade que tem o homem de viver fora 
do tempo. (CArvAlho, 1936, p. 88-91; grifos colocados).

Tendo em vista que, em linhas gerais, a própria ideia de HWQRJUD¿D é ampla-
mente debatida na antropologia, nos utilizaremos de uma noção de escrita 
HWQRJUi¿FD�DQiORJD�j�FRPSUHHQGLGD�SRU�5R\�:DJQHU�±�HP�$�LQYHQomR�GD�FXOWXUD 
�������±�H�FRUUHODWD�j�OHLWXUD�GH�-DPHV�&OL̆RUG��������TXH�FRPSUHHQGH�D�HWQRJUD¿D�
como uma forma de crítica cultural em estado de potência. Por expandir o sentido 
pelo qual HVFUHYHU e VDEHU se interconectam em um mesmo processo de combi-
QDomR� WHyULFR�SUiWLFD��&OL̆RUG�TXHVWLRQD�XPD�FLrQFLD�TXH��SRU�PpWRGR�� VHSDUD�
assepticamente sujeito e REMHWR, teoria e prática.6

3RU�VXD�YH]��FRPR�SURS}H�5R\�:DJQHU��WRGR�HVIRUoR�SRWHQFLDOPHQWH�HWQRJUi¿FR�
em conhecer outra cultura deve começar por um ato de LQYHQomR, uma vez que 
p�³LPSRVVtYHO�REMHWL¿FDU��LQYHQWDU�DOJR�VHP�µFRQWUDLQYHQWDU¶�VHX�RSRVWR´��wAgner, 
������S��������6HQGR�R�KRPHP�³R�[DPm�GH�VHXV�VLJQL¿FDGRV´��wAgner, 2012, p. 
97), a linguagem e a cultura estão sempre em processo de serem inventadas e 
contrainventadas numa dialética singular.7 Sendo toda realidade composta por 
interpretações circunstanciadas e atualizadas pelos símbolos, em linhas gerais, 

6 $R�FRPSUHHQGHU�D�HWQRJUD¿D�FRPR�XPD�IRUPD�SRWHQFLDO�GH�FUtWLFD�FXOWXUDO��-DPHV�&OL̆RUG��������
LQFOXL�D�GLPHQVmR�¿FFLRQDO�GD�HVFULWD�H�GD�H[SHULPHQWDomR�WH[WXDO�QD�EDVH�DQWURSROyJLFD�GD�
produção de narrativas. Ao assumir uma posição distanciada em relação ao contexto modernista, 
HP�VXD�SHVTXLVD�&OL̆RUG�WUDQVIRUPD�RV�DQWURSyORJRV�PRGHUQRV�HP�QDWLYRV�TXH�WUDQVLWDP�SHODV�
fronteiras móveis entre literatura e antropologia. Mostra, assim, como a antropologia moderna 
contribuiu para uma crescente visibilidade dos processos criativos – e, num sentido mais amplo, 
poéticos – pelos quais objetos culturais são inventados ao longo do tempo. 

7 Como meio de alternativa metodológica, Roy Wagner (2012) propõe uma concepção de dialética 
mais próxima do modelo grego original: a de uma tensão ou alternância, ao modo dialógico, 
entre duas concepções ou pontos de vista simultaneamente contraditórios e interdependentes 
entre si. Para Wagner, por meio de tal conceituação dialética passaria a ser possível pensar numa 
antropologia que LQYHQWH�culturas ao invés de uma cultura unívoca, coletivamente formulada 
mediante a aplicação universal de conceitos como intermediação e explicação. 
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RV�VLJQL¿FDGRV�KXPDQRV�VH�EDVHLDP�QDV�UHODo}HV�TXH�DOLQKDP��D�OLQJXDJHP�H�RV�
VLJQL¿FDGRV�LQYHQWDP�H�UHLQYHQWDP�R�UHDO�

Por tal perspectiva, alinhada à discussão antropológica contemporânea e 
ulterior à publicação de $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV� ��������D�SUiWLFD�HWQRJUi¿FD�
pode ser lida como um jogo de invenções pelo qual, em tensão dialética, textos 
da cultura se enredam no mundo em experimentos de mútua investigação entre 
etnógrafos e etnografados. Ao assumir toda lógica humana como antropológica 
em potencial – LQYHQWRUD�GH�FXOWXUD –, todos os homens podem ser concebidos 
como “pesquisadores de campo que controlam o choque cultural da experiência 
cotidiana mediante todo tipo de regras, tradições e fatos imaginados ou constru-
ídos” (wAgner, 2012, p. 75).

$VVLP��SUHWHQGHPRV�QHVWH�HQVDLR�SUREOHPDWL]DU�D�IDFH�HWQRJUi¿FD�GH�)OiYLR�GH�
Carvalho, presente, sobretudo, no livro póstumo $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV. Tendo 
FRPR�KLSyWHVH�D�¿JXUD�GR�DUWLVWD�FRPR�XP�HWQyJUDIR�GD�PHQWH (ou SVLFRHWQyJUDIR) 
HP�FRQWDWR�FRP�XPD�³RQLURJUD¿D´��CliFFord, 1988, p. 165) do inconsciente primi-
tivo da espécie, abordaremos certas práticas teóricas interdisciplinares presentes 
QD�HVFULWD�GH�)OiYLR��WHQGR�FRPR�SRQWR�GH�SDUWLGD�D�FRQFHSomR�ÀDYLDQD�GH�XPD�
³HWQRJUD¿D�GD�KLVWyULD8”. 

Substantivada enquanto manifestação crítica de uma concepção unidimen-
VLRQDO�GR�UHDO��D�HWQRJUD¿D�p�HQWHQGLGD�SHOD�HVFULWD�ÀDYLDQD�FRPR��PDLV�GR�TXH�
um estilo literário, um método de aproximação e de investigação da realidade. 
Justamente por dialogar com mitos na formulação em si das realidades que Flávio 
recupera em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV é que é possível pensar numa formulação 
mítico-poética do elemento primitivo em sua escrita enquanto indício do humano 
em si mesmo. 

(QWHQGLGD�FRPR�TXHVWmR�¿ORVy¿FD�SRU�)OiYLR�GH�&DUYDOKR��D�SHVTXLVD�HWQRJUi-
¿FD�DOXGH�VHU�WUDQVYDORUDGD�HP�$�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV através da nomeação do 
SULPLWLYR como reminiscência de um inconsciente ancestral anímico. Por tomar a 
mente enquanto um elemento da cultura, Flávio alude à busca de um dinamismo 
mental SULPLWLYo de energia inventiva através de investigações ensaísticas sobre 
SRYRV�DQFHVWUDLV��6XDV�LQYHVWLJDo}HV�GH�YLpV�HWQRJUi¿FR�GRV�UHVtGXRV�DQFHVWUDLV�
dos ossos do mundo remetem à arte primitiva como manifestação do inconsciente 
ancestral e, por isso, comum da espécie:

8 “A HWQRJUD¿D�GD�KLVWyULD atuando magicamente pela repetição prolongada, hipnotiza o homem 
no seu roteiro inevitável” (CArvAlho, 2010, p. 17; grifos colocados).
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O acontecimento remoto é mais visível e apreciável ao observador que os acon-
tecimentos que o afogam. [...]. Um exame dos objetos do mundo e das coisas 
encontradas no correr da vida, não somente desperta uma nova sensibilidade 
no indivíduo, e que antes se achava adormecida, mas também estabelece uma 
ligação anímica maior entre o indivíduo e o objeto examinado; o objeto adquire 
para o indivíduo um valor e uma sugestibilidade que ele dantes não possuía; o 
objeto torna-se uma fonte de recordação das dúvidas e do drama da vida... o 
objeto vive tanto quanto o próprio indivíduo. De uma coisa jogada no acaso do 
mundo, ele se transforma numa coisa transbordando de sugestibilidade, ele 
adquire ‘atmosfera’. Semelhantes sensações não são mensuráveis pela física 
moderna, que fracassa completamente, quando a noção de tempo perde o seu 
sentido vulgar de cronômetro. A atmosfera de um objeto são as “recordações” 
que o objeto oferece ao observador; estabelece-se uma ligação entre as cama-
das profundas do inconsciente; essas camadas profundas ressoam ao aspecto 
do objeto do observador, e o aspecto do objeto surge na tona do consciente, não 
propriamente uma imagem, mas a sugestibilidade de uma recordação longín-
qua. [...]. Todo o mundo objetivo e em particular os ossos do mundo, os resídu-
os ancestrais, funcionam como condutores de verdade em consequentemente, 
oferecem um poder terapêutico pouco compreendido hoje devido ao infeliz e 
WDFDQKR�HVStULWR�FLHQWt¿FR�GR�VpFXOR��>���@��2�DXWRU�DFUHGLWD�TXH�D�KLVWyULD�GD�
espécie está intimamente ligada ao que é encontrado pela psicanálise nas pro-
fundezas do inconsciente e que os próprios resíduos deixados pelo homem nas 
lendas, nas cerimônias, e apanhados pela arqueologia, pela etnologia, mostram 
não somente que o conteúdo do indivíduo é uma repetição da história da espécie, 
PDV�WDPEpP�TXH�H[LVWH�XPD�SHUIHLWD�LGHQWL¿FDomR�HQWUH�HVWH�FRQWH~GR�H�R�TXH�
aconteceu na vida da espécie. (CArvAlho, 2005, p. 41-98). 

De forma ampla, ampliada às camadas mais profundas da mente humana, 
a arte indica ter, segundo leitura presente na escrita de Flávio de Carvalho, um 
sentido tão sugestivo quanto orientador na história da humanidade. Por isso, sua 
teoria da arte é, ao mesmo tempo, uma teoria da cultura. Para Flávio, a arte incita 
VHU�OLGD�FRPR�XP�VHU�YLYR�DWUDYpV�GH�XP�DPSOR�JUi¿FR�GHPRQVWUDWLYR�GRV�DQVHLRV�
de grupos humanos ao longo da história. 

Ao perscrutar o desenvolvimento da arte ao longo do tempo, Flávio de 
Carvalho estabelece em sua análise um ciclo revolucionário com etapas caracte-
rísticas das grandes emoções do homem. Em sua investigação teórica, a história 
da arte moderna é dividida em quatro períodos: impressionismo, abstracionismo, 
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expressionismo e surrealismo. Tal ciclo seria impreterível de ser confrontado por 
qualquer interpretação que averiguasse a arte moderna para além dos diagnós-
ticos puramente estéticos. Tanto para os surrealistas, como para Flávio, a arte não 
seria um mero brinquedo estético da civilização moderna, mas sim um embrião 
da gênese humana do pensamento: 

A arte é sempre em algum modo a síntese das grandes aspirações dos povos e 
GDV�QHFHVVLGDGHV�GD�KLVWyULD��p�XP�JUi¿FR�GD�KLVWyULD�FRPR�VHU�YLYR�>���@�$�DUWH�
que interessa é aquela que procura destruir uma suposta verdade, é uma força 
desorganizadora que oferece o encanto do desconhecido, que procura destruir 
o dogma organizado, e mostra uma coisa sugestiva capaz de orientar o homem 
numa outra teoria. É uma mostra de juventude, de combate ao tédio – nasce da 
revolta como exemplar de gênio e o seu fatalismo está no inevitável conceito de 
desorganizar o organizado. O organizado, uma vez estabelecido, torna-se por 
necessidade de contraste uma entidade instável própria a ser desmantelada, 
sugestiva a ponto de provocar o golpe de gênio que a destruirá. O conceito de arte 
é esse golpe de gênio destruidor. Ele vem como um castigo do dogma organizado 
e consegue manter a sua pureza genial, o seu encantamento por pouco tempo. 
É logo castigado com o enfeite da incompreensão. (CArvAlho, 2015, p. 73-125).

Por via de uma produção capaz de transcender os dogmas da forma e os para-
digmas realistas de descrição mimética do objeto representado, o surrealismo é 
referido por F.C. como uma DUTXHRORJLD�GR�LQFRQVFLHQWH e uma SVLFRHWQRJUD¿D 
(HWQRJUD¿D�GD�PHQWH) – potencializador de um tipo de produção artística onde 
sensibilidade e pensamento se correspondessem em potência9. 

Como ressalta Raúl Antelo (2010, p. 192), para a visão de mundo de F.C. e seu 
VHTXHQWH�DUFDERXoR�DQDOtWLFR��R�SUREOHPD�HVWpWLFR�QmR�GHYH�HVWDU�UHVWULWR�jV�GH¿-
nições estáveis do modernismo e de seus impasses lógicos. Antes, menciona ser 
produzida por uma transversalidade de saberes capaz de atravessar a consistência 

“linguageira” do homem através de uma ciência ainda por vir – a que Flávio chama 
na falta de rótulo melhor, de SVLFRHWQRJUD¿D. Tal ciência futura deveria ser capaz 
GH�UHXQLU�DUTXHRORJLD��SVLFRORJLD��SRHVLD�H�HWQRJUD¿D�QXPD�iUHD�GH�FRQKHFLPHQWR�

9 Tal leitura de Flávio de Carvalho sobre o surrealismo está presente em “O aspecto psicológico 
e mórbido da arte moderna”, tese ensaística apresentada no “Segundo congresso internacional 
de estética e de ciência da arte” (1937), que defendia que a arte moderna teria conhecido, com o 
anarquismo dadá��XPD�IDVH�¿QDO�GH�H[SRVLomR�GH�VXDV�FKDJDV��(VJRWDGD�WDO�IDVH��DV�IHULGDV�GD�
arte moderna deveriam ser “tratadas” por uma DUTXHRORJLD�GR�LQFRQVFLHQWH a ser produzida 
pelos surrealistas. (Cf: CArvAlho, 2010, p. 61-62).
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em que anacronismo e modernidade não fossem considerados incompatíveis e 
diametralmente opostos.

Paralela a tal busca ambicionada de uma SVLFRHWQRJUD¿D da humanidade 
através da história, em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, o elemento humano é buscado 
HP�VXDV�PDQLIHVWDo}HV�ItVLFDV��PHQWDLV��DUTXHROyJLFDV��¿ORVy¿FDV�H�HWQRJUi¿FDV10. 
$QiORJD�D�WDO�DEUDQJrQFLD�GH�EXVFD��D�LQVWkQFLD�HWQRJUi¿FD�p�DSRQWDGD�FRPR�XPD�
prática errante pela qual o etnógrafo e o observador nômade dialogam num plano 
análogo de correspondência perspectivista e antissedentária pelo qual o artista 
procura um dinamismo mental primitivo de energia inventivo-poética. 

Tendo isso em vista, a esfera ciência pode ser lida na escrita teórica de F.C. 
como uma instância plástica e compósita, cuja abrangência de apreensão indica se 
aproximar de uma percepção processual artística cuja prática, ao mesmo tempo 
planejada e intuitiva, busca adquirir perspectiva, ponto de vista e contraste. Não 
obstante, para Flávio, além de indispensável para qualquer observação mais atenta 
do real, por ter como base a ideia do deslocamento, o contraste conteria uma 
gravitação vital da mente do observador: “Contraste é vida. A própria existência 
das coisas só é observada via contraste” (CArvAlho, 2010, p. 62); “quem viaja e 
deseja observar, não deve permanecer muito tempo no mesmo local, pois arrisca 
a se ambientar; e o observador ambientado é um mau observador: não enxerga 
porque é incapaz de fornecer contraste” (CArvAlho, 2005, p. 86).

1D�SUiWLFD�HWQRJUi¿FD�SURSRVWD�SRU�)OiYLR�GH�&DUYDOKR��HP�$�RULJHP�DQLPDO�GH�
deus, mais parece interessar a parte que pertence ao cientista descondicionado dos 
claustros tradicionais dos sistemas canônicos de pensamento ocidental. Seguindo 
SHUVSHFWLYD�GH�)OiYLR��SRU�QmR�VHU�XP�PRQRSyOLR�R¿FLDO�GH�GHWHUPLQDGDV�FLrQFLDV��
R�SURFHVVR�GH�FRPSUHHQVmR�FLHQWt¿FD�GHYHULD�PDQWHU�XP�GLiORJR�VX¿FLHQWHPHQWH�
denso para, em interação com uma visão de mundo coadunada com a arte, ser 
capaz de abarcar as densidades psíquicas e culturais dos pensamentos humanos. 

Ao se utilizar de materiais lendários como fontes de suas descobertas, a escrita 
de $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV�SRGH�VHU�DSUR[LPDGD�GH�XPD�FRVPRYLVmR�HWQRJUi¿FD�
(de traços e traçados surrealistas) realizada por Michel Leiris em África fantasma 

10 De modo a exercer tal escopo perspectivista, para Flávio de Carvalho, o etnógrafo precisaria, 
além de viver a sensibilidade do período averiguado, ser um pouco arqueólogo, antropólogo e 
psicólogo dos resíduos mentais da época estudada em prospecção. Embora tenha em 7KH�JROGHQ�
ERXJK��D�VWXG\�LQ�PDJLF�DQG�UHOLJLRQ (1890) de Sir James Frazer uma fonte imprescindível de 
diálogo - reconhecendo a importância e a abrangência das análises frazerianas sobre a sequência 
WUDQVIRUPDWLYD�GR�SHQVDPHQWR�PiJLFR��UHOLJLRVR�H�FLHQWt¿FR�GDV�VRFLHGDGHV�SULPLWLYDV�DWp�DV�
FRQWHPSRUkQHDV����D�REUD�ÀDYLDQD�$�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV�LQGLFD�FULDU�XPD�HWQRJUD¿D�SUySULD�
que chega até a criticar, em determinados momentos, certas leituras de Frazer que tendem ao 
naturalismo.
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�������H�WLWXODGD�SRU�-DPHV�&OL̆RUG��������GH�RQLURJUD¿D. O surrealismo é, para 
&OL̆RUG���������R�F~PSOLFH�VHFUHWR�GD�HWQRJUD¿D�QR�VpFXOR�;;��WHQGR�D�SUiWLFD�
surrealista reiteradamente profanado as fronteiras que separavam a arte da ciência 
no mundo moderno.11

Entendido como uma poética de apreensão do real e um método de exploração 
GR�GHVFRQKHFLGR��R�YLpV�HWQRJUi¿FR�GR�VXUUHDOLVPR�SURS}H�RXWUD�OyJLFD�TXH�QmR�D�
aristotélica helênico-ocidental12. Por sua vez, esboçada em termos de uma “poesia 
vivida e um desnortear-se” (leiris��������S�������D�HVFULWD�HWQRJUi¿FD�VXUUHDOLVWD�
de Leiris, além de considerar os mitos como criações próximas dos sonhos, tende 
D�FRQVLGHUDU�D�YLDJHP��WDQWR�PHQWDO�TXDQWR�GH�GHVORFDPHQWR�JHRJUi¿FR��FRPR�
meio potencializador de uma aventura poética com a linguagem – “um modo 
simbólico de interromper a velhice ao percorrer o espaço para negar o tempo” 
(leiris, 2007, p. 53). 

$WUDYpV�GH�XPD�HVWUDQKD�H�SDUWLFXODUtVVLPD�HWQRJUD¿D�GR�LQFRQVFLHQWH��QD�
escrita de África fantasma, as noções de distanciamento, exotismo e represen-
tação do outro são retrabalhadas e reajustadas em função de critérios não mais 
JHRJUi¿FRV�RX�FXOWXUDLV��PDV�GH�QDWXUH]D�PHWRGROyJLFD�SURYHQLHQWH�GD�SRpWLFD�
composicional de sua escrita – o pensar-fazendo�GR�DUWLVWD��7DO�HWQRJUD¿D�oniro-
JUi¿FD seria responsável por provocar uma supressão de fronteiras entre os gêneros 
OLWHUiULRV��WRUQDQGR�VH�LQFODVVL¿FiYHO�HQTXDQWR�SRHVLD��QDUUDWLYD�HP�SURVD��HQVDLR��
FU{QLFD�RX�HWQRJUD¿D�FOiVVLFD��7UDQVLWDQGR�HQWUH�D�SRHVLD�H�D�HWQRJUD¿D��/HLULV�
acabaria por suprimir em sua produção as distinções entre o material “literário” 
e o “não-literário13”.

11 $R�IRFDOL]DU�DV�OLJDo}HV�HQWUH�R�VXUUHDOLVPR�H�D�HWQRJUD¿D�QD�SULPHLUD�PHWDGH�GR�VpFXOR�;;�
�QXPD�FRQMXQWXUD�FUtWLFD�HP�TXH�D�HWQRJUD¿D�HUD�DLQGD�XPD�SUiWLFD�LQFRPXP�SDUD�RV�PROGHV�
WUDGLFLRQDLV�GDV�FLrQFLDV�VRFLDLV�H�R�VXUUHDOLVPR�QmR�HUD�DLQGD�XPD�SURYtQFLD�EHP�GH¿QLGD�GD�
DUWH�H�GD�OLWHUDWXUD�PRGHUQDV���-DPHV�&OL̆RUG�REVHUYD�HQWUH�DPEDV�XPD�RULHQWDomR�FRPXP�
em relação à ordem cultural de fragmentação e justaposição de valores: “A principal tarefa 
>GH�0DUFHO�0DXVV@�HUD�GHVFREULU��HP�VXD�IDPRVD�IUDVH��DV�YiULDV�µOXDV�PRUWDV¶�QR�µ¿UPDPHQWR�
GD�UD]mR¶��1mR�Ki�PHOKRU�VXPiULR�GD�WDUHID�GR�VXUUHDOLVPR�HWQRJUi¿FR��XPD�YH]�TXH�D�µUD]mR¶�
referida não é a paroquial racionalidade ocidental, mas o pleno potencial humano de expressão 
cultural” (CliFFord, 1998, p. 146).

12 &RPR�QmR�VmR�XQLGDGHV�HVWiYHLV��VXUUHDOLVPR�H�HWQRJUD¿D�SRGHP�VHU�UHLQWHUSUHWDGRV�GH�DFRUGR�
com o questionamento de uma série de distinções e unidades comuns entre arte e ciência. Como 
UHVVDOWD�-DPHV�&OL̆RUG��DVVLP�FRPR�R�VXUUHDOLVPR�QmR�SHUWHQFH�H[FOXVLYDPHQWH�DR�FDPSR�GD�
OLWHUDWXUD��D�HWQRJUD¿D�WDPEpP�QmR�p�H[FOXVLYD�j�DQWURSRORJLD��XPD�YH]�TXH��HP�VXD�DWLYLGDGH�
WH[WXDO�KtEULGD��DWUDYHVVD�JrQHURV�H�GLVFLSOLQDV�GH�IRUPD�PXOWtSOLFH��7HQGR�LVVR�HP�YLVWD��&OL̆RUG�
SURS}H�OHU�R�VXUUHDOLVPR�HWQRJUD¿FDPHQWH�DWUDYpV�GH�XP�FRQVWUXFWR�FDSD]�GH�SHQVDU�XP�WLSR�
de conhecimento poético da realidade cuja implícita crítica cultural buscasse profundamente 
DEDODU�DV�RUGHQV�LQDEDOiYHLV�GH�TXDOTXHU�UDFLRQDOLVPR�¿OLDO�

13 &RPR�DERUGD�-DPHV�&OL̆RUG���������DR�TXHVWLRQDU�FHUWDV�GLVWLQo}HV�FLHQWt¿FDV�IXQGDPHQWDLV�
entre práticas “subjetivas” e “objetivas”, em África fantasma (1934), Michel Leiris realiza em 
VXD�HVFULWD�XPD�HVSpFLH�GH�HWQRJUD¿D�ULJRURVD�H�SRpWLFD��FHQWUDGD�QmR�QR�outro, mas no self e 
em seu peculiar sistema de símbolos. Em sua aventura mais mental do que física se reúnem 



281 

2017

A origem animal de deus: Flávio de Carvalho e a figura do artista enquanto um etnógrafo da mente

De forma paralela, assim como em África fantasma, em $�RULJHP�DQLPDO�GH�
deus, o componente SULPLWLYR�não parece representar uma categoria étnica e nem, 
tampouco, somente um valor de choque frente a valores racionalistas modernos. 
Através de experimentos e investigações intermitentes com o real, ao longo do livro, 
a dinâmica SVLFRHWQRJUi¿FD de seu texto indica produzir uma ligação epistêmica 
com a realidade que toma a mente enquanto um elemento da cultura. 

Tendo isso em vista, de modo análogo a certa indeterminação estilística de 
IURQWHLUDV�FODVVL¿FDWyULDV�SUHVHQWHV�QD�HVFULWD�GH�0LFKHO�/HLULV�TXH��LQFLWDGD�SHOD�
GLPHQVmR� HWQRJUi¿FD�GR� VXUUHDOLVPR�� HPEDUDOKDYD�DV�RUGHQV� FODVVL¿FDWyULDV�
tradicionais em matéria de estilo, os escritos de�$�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV podem 
VHU�OLGRV�FRPR�OLWHUDWXUD��HWQRJUD¿D��¿ORVR¿D��DUTXHRORJLD�PHQWDO�H�FUtWLFD�DUWtVWLFD��

Por trazer em sua escrita a busca de um inconsciente ancestral de onde deveria 
provir a vivacidade da arte moderna, para Flávio de Carvalho, a arte representaria 
o começo da civilização; o homem primitivo já nasceria artístico. Inventores da 
linguagem; seriam os poetas14 responsáveis por criar a memória da espécie, reti-
rando o homem de sua primeira amnésia. Os homens primitivos repetiriam o que 
os poetas fabularam uma primeira vez, perpetuando, assim, a memória ancestral 
do mundo. 

0DLV�LQGXWLYRV�GR�TXH�GHGXWLYRV��RV�WH[WRV�ÀDYLDQRV�GH�YLpV�HWQRJUi¿FR�TXH�
compõem Os ossos do mundo e, sobretudo,�$�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, sugerem 
QmR�H[SOLFDo}HV�FRQFHLWXDLV�RX�MXVWL¿FDWLYDV�GH�XPD�SURGXomR�SDUDOHOD��PDV��DQWHV��
fragmentos de um mesmo conjunto de criação – tendo, tanto amplitude teórica, 
TXDQWR�DUWtVWLFD��3UHFLVDPHQWH�SRU�FRQWHU�WUDoRV�SDUDGR[DOPHQWH�¿ORVy¿FRV�QmR�
condizentes com os livros de viagens habituais (baseados em observações realistas 
e trivializáveis sobre monumentos e hábitos correntes dos povos visitados), a obra 
ÀDYLDQD�PDLV�HWQRJUi¿FD�±�$�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV�– pode ser aludida como 
XPD�LQYHQomR�¿FFLRQDO�FUtWLFD�GH�DEUDQJrQFLD�SRpWLFD��REUD�HQVDtVWLFD�FXMR�H[SH-
ULPHQWR�GH�OLYUR�p�JHUDGR�D�SDUWLU�GH�XPD�HVSpFLH�GH�HWQRJUD¿D�H[SHULPHQWDO�TXH�

HOHPHQWRV�GH�XPD�HVFULWD�IRUPDGD�SRU�ÀDVKHV�UHODWLYRV�D�IDWRV�VXEMHWLYRV��EHP�FRPR�FRLVDV�H[WH-
riores (vividas, observadas ou aprendidas), vistas sob um ângulo meio documental, meio poético. 

14 $TXL��p�LPSRUWDQWH�UHVVDOWDU�TXH�FDGD�VRFLHGDGH�WHP�VXD�GH¿QLomR�GH�poeta, já que este é um 
HWKRV�HP�SHUPDQHQWH�UHVVLJQL¿FDomR��0LUFHD�(OtDGH��������S�������SRU�H[HPSOR��H[S}H�TXH�SDUD�
a tribo EXULDWH da Sibéria Meridional, o xamã é considerado poeta, isto é, líder espiritual que 
tem o poder de carregar a tradição oral da tribo – tradição esta obtida através do transe no qual 
o poeta\xamã descobre não só a linguagem falada, como também a linguagem do trovão e do 
vento. Ao SRHWD�EXULDWH, portanto, é legado carregar a memória da tribo, sendo que é para esse 
poeta que, nessa tribo, a poesia mimetiza o mistério em sua morte simbólica e renascimento 
através do xamanismo. 
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GHVORFD�R�YLpV�FLHQWt¿FR�SDUD�XP�SRQWR�GH�YLVWD�DUWtVWLFR�LQYHQWLYR�VREUH�D�FULDomR�
da espécie humana numa espécie própria de antropogênese. 

3RU�PHLR�GH�XP�WH[WR�GH�YDULHGDGH�HQVDtVWLFD�±�GH�IXQGR�¿FFLRQDO�H�LQYHQWLYR�
– Flávio de Carvalho problematiza certos automatismos conceituais que regeram o 
diapasão modernista, como alma e corpo cartesianamente distintos e diametral-
mente antagônicos. Tendo em vista que, para Flávio, a arte moderna deveria ser 
capaz de penetrar nas regiões mais profundas da percepção psíquica – de modo 
TXH�D�SHUVSHFWLYD�DUWtVWLFD�GHL[DVVH�GH¿QLWLYDPHQWH�GH�VHU�VRPHQWH�XP�ULWXDO�SDUD�
ser um problema de sensibilidade maior –, por meio de uma espécie de escrita 
teórica selvagem (ao mesmo tempo, racional e lírica) o artista sugestiona pensar 
a arte como um ofício capaz de imaginar novas possibilidades de existência para 
o homem no mundo moderno. 

'H�IRUPD�DQiORJD�D�XPD�SUiWLFD�GH�FUtWLFD�FXOWXUDO�HWQRJUi¿FD�GH�YLpV�VXUUHD-
lista, as pesquisas experimentais que compõem $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV propõem 
lidar com um plano ampliado pelo qual a arte seja concebida como instância 
investigadora e perscrutadora de traços psíquicos selvagens remanescentes à civi-
lização ocidental. A ideia não seria negar o processo civilizatório, mas sim rever 
suas premissas. Por meio de tal acepção, F.C. sonda instâncias primitivas basilares 
do pensamento humano que teriam sido reprimidas pelo processo civilizatório: o 
medo, o sexo e a invenção da alma, o sonho e a fome. 

1D�LQYHQWLYD�FODVVL¿FDWyULD�SUHVHQWH�QD�HWQRJUD¿D�SDUWLFXODU�ÀDYLDQD��D�fome 
tem papel rudimentar e inaugural. Para F.C., até mesmo a moral seria proveniente 
da fome, sendo a fome ancestral característica do PRGXV�YLYHQGL do homem primi-
tivo. A consciência perceptiva da fome seria a mola existencial capaz de multiplicar 
o acesso às camadas mais profundas da mente humana. Seria no estômago – local 
da percepção mais imediata do homem, de defesa do indivíduo pela satisfação do 
apetite – onde o berço originário dos primeiros deuses do mundo teria sido gerado. 

Para a teoria especulativa presente em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, o aparelho 
digestivo humano, o berço de todo sentimento religioso é a base de todo ritual 
UHOLJLRVR�IRUPDGD�SHOR�DSHWLWH�GH�XPD�IRPH�¿ORVy¿FD��H[LVWHQFLDO�H�DQFHVWUDO��$�
ingestão de alimentos ligar-se-ia às emoções primordiais do homem, favorecendo, 
assim, sua sobrevivência e dotando-o de um sentimento ritualístico (no início sem 
dogmas) pelo qual, no decorrer dos tempos, seria celebrada as grandes ocasiões 
religiosas com alimentos animais. Para o pensamento selvagem do homem ances-
tral, o animal inferior seria o seu igual e mesmo seu superior, não somente em 
força bruta, como também em inteligência, uma vez que, entre os povos primitivos, 
tanto os homens como os animais possuíam o dom da magia. Como conjecturado 
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ao longo da linha argumentativa de $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, o sentimento reli-
gioso humano teria se desenvolvido juntamente com o sentimento transposto de 
sua alimentação.

Por meio de tal perspectiva, a base da sensibilidade religiosa humana ligar-
-se-ia a uma experiência extásica do pensamento primitivo frente à natureza 
– experiência que seria responsável por despertar um mundo interior no homem 
através de uma fantasmagoria ritual própria. Como argumentado por Flávio de 
Carvalho, além do culto aos deuses animais, um homem antropófago que adiciona 
ao seu valor o valor da vítima poderia ser encontrado em tempos míticos através 
de uma antropofagia ritualística de traços telúricos, ligada a uma forma de cani-
balismo orgiástico pela qual, em idades remotas, a divindade era retalhada pelos 
¿pLV�H�GHYRUDGD�FRPR�VtQWHVH�GD�IRPH�H�GR�PHGR15.

Por ser, em um passado remoto, a antropofagia uma prática comum entre a 
espécie humana, a origem animal de deus presente nos primeiros seres do mundo 
proveria de um desejo humano de licantropia (pressuposta transformação do 
homem em animais encontrada em povos selváticos), sendo o consequente desejo 
de comer carne crua indicação de uma época ancestral na qual o homem se consi-
derava igual ao animal e devorava o seu semelhante para se alimentar, em ato de 
alusiva alteridade:

&RPHU�D�FDUQH�HVWi�OLJDGR�j�DOHJULD��j�YLROrQFLD�H�j�WULVWH]D�UiSLGD�H�FDWDVWUy¿FD�
de um começo de coisas; a antropofagia é uma bela e cativante manifestação 
da inocência do homem. Tanto antropofagia como carnivorismo são mostras 
da grande amizade que uma vez existiu entre homem e animal, da encantadora 
promiscuidade que fazia do homem o companheiro de peito do animal. A caça 
ao animal e ao homem era uma expressão dessa amizade, uma generosa brin-
cadeira [...]. As crenças animísticas de toda parte mostram que um homem que 
mastiga a carne de um outro ou de um animal, adquire os característicos desse 
outro ou desse animal. (CArvAlho, 2005, p. 96-97).

Como aludido em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, as primeiras fabulações poéticas 
da humanidade permaneceriam presentes nas narrativas míticas e nas rezas 

15 “A prática da antropofagia ritualística era a síntese da Fome e do Medo, era o Sim mais imediato 
dos sentimentos humanos que surgia como defesa ecológica: o homem cedia às imposições mais 
imediatas. O homem de hoje apenas começa a dizer Não, ele ainda é antropófago, ainda come 
o seu deus retalhado e bebe o seu sangue, não é ainda um analista e ainda acalanta os vestígios 
de sua angústia animal, os vestígios que se encontram em toda a parte e na voraz vertigem de 
todo o seu passado” (CArvAlho, 1973, p. 58).
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primevas, havendo, por conseguinte, um marcado caráter teatral religioso que, 
responsável por lidar com certa liturgia da fome, precisaria ser reiteradamente 
reencenado ao longo da história do homem. Para Flávio de Carvalho, teria sido a 
partir de sua capacidade de lidar com a fome que o homem primitivo, depois de 
DGTXLULU�GRPtQLR�VREUH�DOJXPDV�GH�VXDV�GH¿FLrQFLDV�GH�PHPyULD�±�DSyV�FRQWURODU�
os processos de amnésia, hiperamnésia e paramnésia –, teria conseguido praticar 
os primeiros rituais da humanidade16. 

O primeiro teatro humano teria sido concebido pelo bailado mímico do homem 
primitivo, ao representar as estações e o surto de vida que o libertaria de uma fome 
LQLFLDO��&RQMXJDGR�FRP�WHQGrQFLDV�PiJLFDV�WHO~ULFDV��R�SURFHVVR�GH�LGHQWL¿FDomR�
e de memorização do mundo exterior teria conduzido tal homem primitivo a uma 
fantasmagoria originária, a formar uma hipersensibilidade geradora de sobrevi-
vência: o primeiro teatro da humanidade; a origem animal de deus:

A origem animal de Deus pode ser localizada há pelo menos um milhão de anos 
atrás. O sr. Ralph Solecke da Universidade de Columbia, em investigações arque-
ológicas no Líbano, descobriu restos antigos de veado que, ao que parece, recebeu 
enterro ritualístico em meados do Paleolítico. Se bem que a primeira linguagem 
surgida com o antropoide no Terciário colocaria a possibilidade de um deus-

-animal a período muito anterior ao Paleolítico e aos hominídeos e hominianos. 
[...] O primitivo não se distinguia muito do resto do mundo animal. A origem 
animal de Deus, encontrada nos resíduos da História, aponta para um teísmo que 
evolui à medida que a percepção do homem se desenvolve, em certo momento, 
culminando com um deus reproduzindo a própria imagem do homem. No início 
é o animal mais forte, considerado pelo homem, o seu superior, que é reveren-
ciado como deus e continua, assim, mesmo quando o homem o considera o seu 
igual. (CArvAlho, 1973, p. 71-72).

Indicado ao longo da linha argumentativa de $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV� seria 
de um passado totêmico/primitivo que certas reminiscências provindas do fundo 
do inconsciente humano seriam emanadas, ligadas à própria morfologia animal de 

16 Como distingue Flávio de Carvalho, o fenômeno de repetição pela hiperamnésia seria peculiar 
ao teatro e à sua prática, sendo pelo seu uso extensivo que o ator se sobreporia à amnésia. À 
medida que o homem comum e o ator sobrepõem a amnésia através da hiperamnésia (adqui-
rida pela repetição sistemática de seus atos), mais próximos estariam do poeta e do visionário, 
sendo, então, capazes de ascender à paramnésia: “O irrealismo fantasmagórico da paramnésia 
não pertence ao ator, ao bailarino ou ao bailado sacerdotal mas sim ao poeta e ao visionário que 
penetra com a sua introspecção em mundos recuados dentro do inconsciente” (CArvAlho, 1973, 
p. 23). 
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antepassados ancestrais. Segundo Flávio de Carvalho (CArvAlho, 1973, p. 45-73), o 
vínculo entre o homem e seus deuses teria constituído um estado psíquico funda-
mental no desenvolvimento e na expansão da humanidade ao longo do tempo, 
sendo possível encontrar em materiais lendários de épocas remotas deuses com 
cabeças de animais e corpos humanos. Com o decurso da história, passando por 
representações totêmicas de homens nômades e seminômades, o homem seden-
tário da civilização teria se tornado proeminentemente racista e desenvolvido um 
sentimento de ascendência frente ao resto do mundo animal, cultivando, assim, 
XP�GHXV�DQWURSRPyU¿FR�H�PLWLJDQGR�D�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV��

Entrementes, segundo leitura presente em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, precisa-
mente por permanecer no inconsciente humano ao longo dos tempos, o deus-animal 
dos povos primitivos seria uma espécie ancestral de possibilidade perspectivista 
de transubstanciação entre homens e bichos. Sendo, além de lendária e anterior 
às primeiras hierarquias, vestígio de sobrevivência em idade moderna do culto 
primitivo do animal, a dúplice transmutação de animais em homens e homens em 
animais presente no pensamento selvagem seria, para Carvalho, uma indicação de 
que o homem primevo considerava, inevitavelmente, o animal como o seu igual, 
ou, até mesmo, seu superior17.

Por ser a origem dos deuses animal, o deus-animal mítico, de quando em 
quando, ressurgiria na história humana através de manifestações do VHOYDJHP. 
Como exemplo, o ato cristão de comer o deus no ritual da missa católica e de 
beber seu sangue seria uma reminiscência antropofágica indicativa do processo 
licantrópico de nivelamento do homem ao animal em tempos remotos.

Segundo F.C., o sentimento animista primário humano seria a fome; fome 
WDQWR�¿VLROyJLFD�TXDQWR�FyVPLFD�� VHQGR�TXH� VHX�SULQFtSLR�GH�DomR�SUHVVXSRULD�
não só uma imaginação livremente criadora, como também difusora de procedi-
PHQWRV�IHFXQGRV�FDSD]HV�GH�PHWDEROL]DU�R�SRWHQFLDO�HWQRJUi¿FR�GR�PXQGR��XPD�
vez que sua energia combativa do real agiria através de traços inconscientes de 
uma vida anímica ativa e ativável pela pesquisa da HWQRJUD¿D�GD�KLVWyULD, uma 
vez que o homem seria o animal que para sobreviver teria criado a cultura. De 
modo a ampliar tal perspectiva, é possível ler a abordagem da DQWURSRIDJLD por 

17 7HQGR�FRPR�SRQWR�GH�DSRLR�D�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV��VHJXQGR�SRQWR�GH�YLVWD�ÀDYLDQR��D� LQ-
constância da alma selvagem poderia ser simbolizada pelo galo – animal totêmico de caráter 
volátil: “Com frequência os povos do mundo concedem os seus próprios atributos psicológicos 
DRV�DQLPDLV��2�FmR�WRUQD�VH�XP�VtPEROR�GH�¿GHOLGDGH��D�SRPED�VLPEROL]D�D�VLPSOLFLGDGH�H�jV�
vezes a paz, a raposa representa a astúcia, o leão é o valor, o galo a inconstância” (CArvAlho, 1973, 
p. 46).
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parte de Flávio de Carvalho a partir de uma base de conceituação da fome como 
um sistema de pensamento e de ação.

Diferente de Oswald de Andrade, que não chegou a conhecer in loco tribos 
praticantes da antropofagia, Flávio de Carvalho estabeleceu contato com índios 
antropófagos (ZDLPLULV e xirianãs) em expedição pela Amazônia durante 1958.18 
Inclusive, foi a partir de tal viagem que teria começado a ser escrito o livro $�RULJHP�
animal de deus, publicado postumamente em 1973.

Para F.C., a realidade indica ser, acima de tudo, um efeito mental; a mente 
humana é seu lócus de experimento. Em sua invulgar investigação da vida emotiva 
H�DQtPLFD�DR�ORQJR�GD�KLVWyULD�KXPDQD�VH�UH~QHP�HOHPHQWRV�UHOLJLRVRV��¿ORVy¿FRV��
telúricos e sexuais. Não por acaso, em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, o inconsciente é 
aludido como o local de depósito dos desejos inacabados humanos pertencentes 
à própria história da espécie. 

Ao transferir para o milenar patrimônio emotivo de deus uma origem animal 
GH�EDVH�HWQRJUi¿FD�VX¿FLHQWHPHQWH�GHQVD��D�HVFULWD�WHyULFD�GH�$�RULJHP�DQLPDO�
de deus busca relativizar a fundamentação basilar antropomorfa da divindade 
cristã, uma vez que, em contrapartida à um deus antropomorfo, os povos primi-
tivos teriam criado deuses à imagem de seus antepassados animais vertebrados. 
Somente após a conquista dos detalhes do apetite, o homem do começo teria estado 
apto a dar início aos rituais de culto dos ciclos de vida, morte e ressurreição da 
vegetação e da vida animal. 

$�SDUWLU�GD�LGHQWL¿FDomR�HQWUH�REMHWRV�GLYLQL]iYHLV�H�RV�DOLPHQWRV�QHFHVViULRV�
j�VREUHYLYrQFLD�KXPDQD��D�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV�VHULD�YHUL¿FiYHO�SRU�PHLR�GD�
HWQRJUD¿D�GD�KLVWyULD num período de antropogênese – época primeva e primor-
dial marcada pela igualdade relacional entre o homem com o mundo animal, sendo 
SRVVtYHO�HQFRQWUDU�KRPHQV�DQLPDLV�QD�HWQRJUD¿D�GRV�SRYRV�³SUp�KLVWyULFRV´�RX�

“sem história”. Em vista disso, o primacial dos pontos nevrálgicos da visão de 
mundo de Flávio de Carvalho aponta se centrar numa dimensão baseada na fome 
in perpetuum, transportada às suas raízes psíquicas ancestrais: 

18 Na mesma expedição de 1958, ao longo do alto do rio Negro amazônico, Flávio de Carvalho ins-
tituiu o primeiro contato de homens brancos com a tribo desconhecida dos xirianã, escrevendo, 
posteriormente, a obra abordada aqui neste ensaio: $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV. Por sua vez, em 
1952, Flávio de Carvalho já havia realizado sua primeira viagem à Amazônia, pelo Rio Araguaia, 
a bordo de uma comitiva do projeto de documentário 2�*UDQGH�'HVFRQKHFLGR��¿OPH�LGHDOL]DGR�
pelo cineasta italiano Mário Civelli sobre o contato europeu com índios em fase de aculturação. 
Em tal itinerância entre os índios Carajá, após participar de um ritual musical de fertilidade, 
Flávio observou que tal cântico ameríndio “mostrava profundas sutilezas de diferenciação en-
tre, por exemplo, o canto ordinário, que era monotonamente repetitivo e as músicas indígenas 
guerreiras, que continham as grandiosas polifonias de uma ópera civilizada” (CArvAlho apud 
toledo, 1994, p. 462). 
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A sensação de religião é gerada na sensação de fome. A satisfação religiosa é a 
satisfação da fome. Adorar deuses animais e vegetais era um problema de ali-
mentação do homem primitivo. É pela fome que o homem entra em contato com 
o mundo animal e vegetal que ele devora e o ato de devorar é a primeira reli-
gião do homem. A memória do apetite é estereotipada antes de qualquer outra. 
Apetite é religião. Motivo porque as raízes da religião são tão fortes. As rezas de 
todos os povos de todos os tempos se referem ao alimento. O primeiro instinto 
de propriedade do homem é o apetite: possuir aquilo que perpetua o indivíduo. 
$�SRVVH�GR�DOLPHQWR�WRUQD�VH�PiJLFD�H�UHOLJLRVD��H�ULWRV�H�Do}HV�GH�JUDoD�GHL¿-
cam o alimento. [...]. As noções de Bem e de Mal são também geradas na fome. 
$�QDWXUH]D�GHYRUDGD�TXH�SUHHQFKHX�D�¿QDOLGDGH�GH�SHUSHWXDU�R�LQGLYtGXR�p�ERD��
enquanto que a natureza devorada que o aniquila é tida como má. As noções de 
moral surgem desse contato com essa natureza: o imoral é tudo quanto destrói 
a unidade do indivíduo e da espécie, e o moral é aquilo que os perpetuam. O ato 
GH�Ip�FRQVLVWH�QD�FDUtFLD�EXFDO�H�LQWHVWLQDO��(VWH�HOHPHQWDU�FRQWDWR�H�PRGL¿FDomR�
de energias, pela repetição, gera a Fé e cria o apetite, isto é, a ânsia para ter Fé. 
Mastigando a natureza ele tem Fé e acredita nessa natureza. É pelo intestino e 
pelo sexo que o homem entra em contato íntimo com a natureza: devorando a 
natureza ele perpetua-se. O sexo assegura a continuação da espécie enquanto 
que o alimento assegura a continuação do indivíduo. (CArvAlho, 1973, p. 9-11).

Ao sondá-la enquanto experimento metabolizador da consciência, Flávio de 
Carvalho indica retirar a fome de uma perspectiva miserabilista para depositá-la 
em um registro existencial ligado ao desenvolvimento da espécie humana como 
REMHWR�GH�LQYHVWLJDomR�WHyULFR�FLHQWL¿FD��3HOR�VHX�FDUiWHU�LQDFDEDGR�H�HP�LPDQrQFLD�
de insatisfação, pela sua capacidade relacional e por seu poder de sugestão, a fome 
VLPEROL]DULD�R�FRQÀLWR�SURGXWLYR�GDV�SULPHLUDV�DVVRFLDo}HV�HQWUH�R�VXMHLWR�H�R�
mundo; sendo o elemento primevo a colocar o homem em contato com um outro 

– a gerar relações diretas de alteridade com o mundo. 
Tendo isso em vista, além de não pretender atingir um valor social redentor 

através da meditação sobre a fome, as hipóteses de Flávio não oferecem nenhuma 
exortação política pela face miserabilista da miséria. Por meio de sua ensaística 
teórica, tratar-se-ia, antes, de estabelecer uma concepção existencial da fome 
enquanto atividade catalisadora de tensões e estados alterados de uma consciência 
HWQRJUi¿FD�¿ORVy¿FD�KXPDQD�SHUPHiYHO�j�DQWURSRJrQHVH��&RPR�HVSHFXODGR�HP�
$�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, certa dimensão onírica teria sido necessária ao homem 
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ancestral, tendo sua predominância dominado o seu princípio de desenvolvimento 
espiritual19. 

Por atribuir importância primordial ao sonho, os homens ancestrais, assim 
como os ameríndios do Gran Chaco, não distinguiam o sonho da realidade. 
Espalhados pelas nuvens de uma primeira sensibilidade, as imagens oníricas 
abundariam no homem do início – a que Flávio se refere como o homem nômade; 
o “homem do Sim [de William James]” (CArvAlho, 1973, p. 66) – em contato com 
um fundo mental ultrassensório:

As imagens oníricas que representaram desejos telúricos, espalhados nas nuvens 
da primeira sensibilidade do homem, a quimera de sua primeira volúpia, eram 
YHQFLGDV�SHOD�QHFHVVLGDGH�GH�PHPRUL]DU�DFRQWHFLPHQWRV�D�¿P�GH�VREUHYLYHU��$�
memória e a memorização se tornaram mecanismos de sobrevivência. O ritmo 
se sobrepunha ao balbucio melódico das nuvens do desejo. Ao bailado circular e 
ondulante do corpo e das imagens, surge como substituto o monotonal no som 
e no movimento. O mundo paramnésico sem sentido e sem direção, sem dúvida 
um mundo onírico caracteristicamente inconsciente, era substituído pela reali-
dade imediata com sua primeira constante: a fome. [...] O ser embriagado pelo 
álcool, pela religião ou por tóxicos, é receptivo, abandona o mundo exterior; não 
oferecendo resistência, aceita as imposições desse mundo. Esse mundo receptivo, 
o homem do Sim, não é um analista, ele alarga o seu mundo e sintetiza, enquan-
to o homem do Não é um frio analista e assim fazendo encurta e diminui o seu 
mundo. O Sim provém da anestesia dos sentidos, relacionados ao mundo exterior 
provocando uma depressão e uma ação paralisante dos órgãos que acionam nesse 
mundo: embaraços na língua, na marcha e nos movimentos. 2�KRPHP�GR�6LP 
entra em estado de sonho, ele naufraga no inconsciente abraçando a quimera 
das profundezas do seu ser. As fronteiras cotidianas são abandonadas para a 
imensidão do misterioso. (CArvAlho, 1973, p. 25-51; grifos colocados).

Para Flávio de Carvalho, o mundo moderno caminharia invariavelmente para o 
totemismo – numa direção de concretização totêmica da igualdade entre o homem 
e seus deuses de origem animal. O primeiro culto humano – o culto do caçador 
(homem nômade, em movimento) – teria já incorporado o animal perigoso ao seu 
rito em forma de totem. Por meio de tal perspectiva, não seria a especialização do 

19 “Coube a um messias perdido no passado, um ser alucinado, a invenção da alma” (CArvAlho, 
1973, p. 61). 
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homem moderno que conseguiria minimizar e abafar a imensidão do desconhecido; 
uma constante de todos os tempos da humanidade. Tendo isso em vista, para F.C., 
o artista moderno deveria ser capaz de reunir em sua produção uma relação híbrida 
entre mito e realidade, através de uma via crítica de pensamentos potencialmente 
VHOYDJHQV – criativamente desorganizadores e restauradores de uma natureza 
processual não atrelada à ideia de progresso técnico como elemento norteador. 

Segundo o ponto de vista de Flávio, ainda que por vezes ocultáveis, resíduos 
primitivistas encontrar-se-iam inevitavelmente presentes na arte moderna. Por 
isso, na teoria ideativa presente em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, o homem primitivo 
menciona compor uma entidade agressiva e destemida, dotada de um élan vital 
de efervescência anímica, útil para a revitalização da esfera artística moderna. 
6HJXQGR�SRQWR�GH�YLVWD�ÀDYLDQR��XPD�SODVWLFLGDGH�SULPLWLYD�H�QmR�GRPHVWLFiYHO�
do pensamento selvagem deveria ser recuperada de modo que o artista moder-
nista conseguisse aplicar suas energias combativas em relações enferrujadas pela 
rotina e pelo hábito. Ao não distinguir percepção e realidade, o pensamento analó-
gico primitivo aproximaria realidades opostas sem anulá-las em alguma síntese 
IDFLOLWDGRUD��(P�YLVWD�GLVVR��VHJXQGR�SHUVSHFWLYD�ÀDYLDQD��R�KRPHP�SULPLWLYR�Mi�
nasceria artístico. 

1R�PRPHQWR�HP�TXH�UHQHJD�VHXV�YHOKRV�FRPSDQKHLURV�GH�SDVWR�H�FODVVL¿FD�
como secundária qualquer relação subjetiva com a natureza, o homem moderno 
realizaria, segundo Flávio, um ato de desconsideração consciente, cuja mani-
festação seria proveniente de uma censura formadora de WDEX – WDEX�esse que 
precisaria ser totemizado no homem moderno através da exploração de reminis-
cências ancestrais psíquicas passíveis de serem encontradas num inconsciente 
arquetípico da espécie. 

$WUDYpV�GH�XPD�HWQRJUD¿D�HQVDtVWLFD�SDUWLFXODUPHQWH�LQWHJUDGD�j�OLQJXDJHP�
da criação artística, Flávio de Carvalho realiza em parte de $�RULJHP�DQLPDO�GH�
deus uma espécie de inventário poético da mente humana através da investigação 
de sentidos originários e primevos presentes na modernidade em reminiscências 
animistas do inconsciente ancestral da espécie. Em tal cenário crítico, ao longo do 
OLYUR�VXSUDFLWDGR��D�DUJXPHQWDomR�ÀDYLDQD postula que a invenção de deus seria, 
em si, um subproduto das necessidades anímicas e cerebrais do homem primitivo. 

Como ressalta F.C. (CArvAlho, 1973, p. 18), tendo a própria ideia de culto reli-
gioso surgido com o alimento animal, o fato de deuses da vegetação – como Dionísio, 
Deméter, Adônis, Attis e Osíris – se apresentarem também em formas animais 
seria uma evidência de que, para o homem ancestral, o culto dos deuses animais 
teria antecedido o culto dos deuses vegetais. Por proporcionarem os primeiros 
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alimentos à espécie humana, os deuses animais seriam anteriores aos deuses 
YHJHWDLV�H��SRU�FRQVHJXLQWH��DRV�GHXVHV�DQWURSRPyU¿FRV��3RU�VXD�YH]��DR�FXOWXDU�
um ser diametralmente diverso como divindade, o homem primitivo buscaria 
inconscientemente fontes de potência remissivas a uma época de equivalência 
entre o homem e o animal. 

Como especulado em $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV��R�GHXV�DQWURSRPyU¿FR�VHULD�
um produto do homem e estaria ligado à técnica e à domesticação da natureza. Da 
incapacidade humana de absorver o desconhecido é que teria surgido o monoteísmo 
e a noção de um deus como receptáculo de tudo o que é misterioso e inexplicável:

A descoberta de sua imagem pelo homem, o efeito de espelho, forma os funda-
mentos de escolha da moral e do Bem e do Mal. O Bem é aquilo que engrandece 
a imagem do gênero humano local enquanto que o Mal é aquilo que a destrói. 
É este o motivo pelo qual o teísmo no seu início exige que Deus tenha atributos 
capazes de manter relações pessoais com o gênero humano. A evolução do teís-
PR�VH�DVVHPHOKD�VH�LGHQWL¿FDQGR�j�SUySULD�HYROXomR�GR�KRPHP��R�WHtVPR�p�XP�
JUi¿FR�GD�RULJHP�DQLPDO�GR�KRPHP��XP�JUi¿FR�TXH�DWULEXL�D�RULJHP�GH�'HXV�D�
um animal inferior. (CArvAlho, 1973, p. 75).

$VVLP��DR�PHVPR�WHPSR�HP�TXH�TXHVWLRQD�H�FRQWH[WXDOL]D�R�DQWURSRPRU¿VPR�
de deus, Flávio indica sua origem animal no homem ancestral através de exemplos 
de divindades arcaicas canibais que foram domesticadas ao longo da história da 
KXPDQLGDGH��'H�PRGR�SDUDOHOR�D�XPD�YLVmR�GH�PXQGR�SULPLWLYD�H�HWQRJUi¿FD��
a teorética de $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV é marcada pelo sentimento totêmico 
de igualdade entre homens e animais, uma vez que, como indicado no livro em 
questão, seriam encontrados no despertar da história da humanidade animais 
cultivados como deuses. De modo relacionável, a produção teórica presente em A 
RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV incita retirar a inferioridade animista do animal perante 
o homem. Como argumenta F.C., assim como o selvagem concede alma aos vege-
tais e aos animais, para o pensamento selvagem, a invenção alma não dependeria 
da racionalidade: “mesmo porque o homem do início até hoje não é um animal 
totalmente racional” (CArvAlho, 2010, p. 211).

Postulada e argumentada ao longo de $�RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV, a origem 
animal da concepção divina seria proveniente de um período em que o homem 
primitivo cultuava os animais totêmicos como, além de uma forma de expansão 
da alma, uma reminiscência dos tempos míticos em que os elos mais profundos 
ainda não haviam se rompido entre homem e animal. A elaboração do sentimento 
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religioso humano teria surgido em um importante período de miscigenação das 
espécies, tendo como exemplo os dióscuros que teriam sido produzidos pela hibri-
dização de homens e animais em luta. 

$WUDYpV�GH�XPD�OLQJXDJHP�VLPXOWDQHDPHQWH�HQVDtVWLFD�H�¿FFLRQDO��D�SURGXomR�
WH[WXDO�GH�DPSOLWXGH�HVSHFXODWLYD�H�YHUYH�HWQRJUi¿FD�SUHVHQWH�HP�$�RULJHP�DQLPDO�
de deus sugere abordar a criação artística num plano inconsciente de correspon-
dência anímica cuja potencialidade seria ainda reminiscente na modernidade:

O devaneio maravilhoso do homem aparece sempre na literatura e na arte, e 
é por esse motivo que devemos considerar a arte sob todos os seus aspectos 
SDUD�PHOKRU�FRPSUHHQGHU�R�KRPHP�D�YLU��>���@��2V�DQVHLRV�GR�KRPHP�ÀXWXDP�
entre as forças fundamentais da sua origem e o cansaço e a estagnação de um 
¿P�GH�FLFOR��8PD�YH]�TXH�R�KRPHP�DOFDQoRX�R�¿P�GH�XP�FLFOR��RX�HOH�SURFXUD�
a sua plasticidade primitiva ou perece. [....] A arte prevê aquilo que o homem 
VRFLDO�IDUi��$�DUWH�p�XP�JUi¿FR�GD�SUySULD�FRQGXWD�GR�KRPHP��p�XP�JUi¿FR�GRV�
acontecimentos sociais e prevê o cansaço do homem e as suas necessidades de 
mudança. (CArvAlho, 2015, p. 165-167).

Para Flávio de Carvalho, enquanto inventor de mundos novos, seria neces-
sário ao artista moderno desenvolver uma visão extensa e intensa das coisas e 
XPD�YLGD�LQWHULRU�VX¿FLHQWHPHQWH�GHQVD�FDSD]�GH�DEUDQJHU�XP�SRGHU�GH�VXJHVWmR�
permanente por se completar. A reminiscência do não acabado lhe é fundamental 
na prática artística. Não por acaso, numa de suas últimas entrevistas, em 1970, 
Flávio declarou ser, para ele, a arte uma sinfonia positivamente por acabar.20 Por 
sua vez, em Os ossos do mundo, F.C. propôs: “O pintor verdadeiramente inteligente 
jamais termina a sua obra, e a grande beleza da pintura automática, super-realista, 
está no ineditismo sempre novo que apresenta” (CArvAlho, 2005, p. 71).

De modo paralelo a tal proposição de uma obra artística em permanente 
estado de abertura, nas especulações teóricas presentes em $�RULJHP�DQLPDO�GH�
deus, o raciocínio empírico e o pensamento analítico indicam aproximar a invenção 
DUWtVWLFD�GD�LQYHVWLJDomR�FLHQWt¿FD��JHUDQGR�XPD�HVSpFLH�GH�FLrQFLD�HQVDtVWLFD�– a 

20 “Para mim, a arte é como uma sinfonia inacabada. Quando pinto um quadro, penso que poderia 
SURVVHJXLU�QD�REUD�VHP�QXQFD�WHUPLQDU��&UHLR�TXH�D�FULDomR�QXQFD�p�¿QLWD��QmR�Ki�REUD�GH�DUWH�
completa ou acabada. Nós devemos, portanto, permanecer sempre em trânsito, atentos a toda 
mobilização de pensamento ou criação. Eu paro de pintar um quadro quando julgo que atingi um 
certo equilíbrio, mas isso é um julgamento provisório, subjetivo. Cada artista deve incorporar 
VHPSUH��QmR�Vy�HOHPHQWRV�WpFQLFRV�RX�PDWHULDLV��PDV�SULQFLSDOPHQWH�QRYDV�¿ORVR¿DV´��CArvAlho, 
2015, p. 227-228).
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conjugar intelecto e experimentação. Tendo em vista tal concepção de uma FLrQFLD�
HQVDtVWLFD��H��HP�FHUWR�SRQWR��DUWtVWLFD���D�HVFULWD�HWQRJUi¿FD�GH�$�RULJHP�DQLPDO�
de deus pode ser lida como um modo próprio de crítica cultural antimemorialista 
e antipassadista diante de qualquer realidade dada como irrevogável21.

'H�PRGR�D�VRQGDU�D�UHDOLGDGH�PDLV�SVtTXLFD�H�UHÀH[LYDPHQWH�GR�TXH�YLVXDO�
e contemplativamente, a escrita teórica de Flávio de Carvalho parece antever na 
arte uma função lúdica de desenvolvimento das faculdades psíquicas do homem. 
A pintura surrealista (ou super-realista) o auxilia a singrar pelos territórios desco-
nhecidos de suas searas. Interessa-lhe no surrealismo, sobretudo, uma encenação 
da gênese do pensamento humano e a valorização de um mundo inorgânico para 
o qual os surrealistas lançam luz. É caro a ele em arte os perturbadores da ordem 
estética. Ao deslocar a arte do lugar de passatempo da alta civilização moderna, 
Flávio de Carvalho busca lhe reinjetar vida, preterindo a contemplação em prol de 
XPD�UHÀH[mR�DWLYDGRUD�GH�QRYDV�VHQVLELOLGDGHV�SOiVWLFDV��3RU�VH�WUDWDU�GH�XP�WLSR�
de produção artística que busca reavivar a memória ancestral da espécie, a poética 
surrealista desempenha, para Flávio, um protagonismo fundamental no mundo 
moderno de reencantamento das forças poéticas sugestivas das potencialidades 
mentais e anímicas humanas. 

Tendo isso em vista, para Flávio, o saber transversal surrealista incita mais 
do que um estilo estético: um modo de ler a realidade e o mundo. Por considerá-

-lo, como, acima de tudo, um processo de conhecimento e de aproximação do 
PLVWHULRVR��D� WHRULD�HQVDtVWLFD�GH�)OiYLR�GH�&DUYDOKR� LGHQWL¿FD�QR�VXUUHDOLVPR�
uma encenação da gênese do pensamento humano ao longo da história da civili-
zação e de seus festins de relações em indissolúvel tensionamento. Arquétipo de 
um desejo do inconsciente primitivo e ancestral da espécie, o surrealismo teria 
surgido na modernidade através de uma necessidade expressionista humana de 
maior comunicação entre os sujeitos e seus fenômenos psíquicos:

A pintura não-naturalista, e particularmente as pinturas expressionistas, super-
-realistas e abstracionistas, são exemplos berrantes da existência de uma ‘atmos-
fera’ não mensurável pela física moderna. Essas pinturas possuem as recorda-
ções mais dramáticas da alma do homem; estão completamente fora da ideia 

21 Sobre a ideia de uma não-memória proposta como procedimento artístico por Flávio de Carvalho, 
-��7ROHGR�FRPHQWD�TXH�WDO�OHLWPRWLY�ÀDYLDQR�IXQFLRQDULD�FRPR�XPD�³SRGHURVD�DUPD�SVLFROyJLFD�
de autodefesa com a qual se afastava prudentemente de qualquer eventual relação ‘passadista’ 
que lembrasse o Tempo ou anti-higiênicos vínculos com o passado” (toledo, 1994, p. 482). Por 
VXD�YH]��HP�������DQR�GH�VHX�IDOHFLPHQWR���)OiYLR�D¿UPRX��³5HVROYL�UHDGTXLULU�R�VDXGiYHO�KiELWR�
de cultivar a não-memória” (CArvAlho apud toledo, p. 712).
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cronológica de tempo, as formas pintadas são animistas, e possuem tão grande 
carga de sugestibilidade, que vivem e pensam como tudo mais. São formas que 
pertencem à morfologia dos resíduos mais remotos do mundo, dos resíduos de 
mundos perdidos, daqueles que só o fundo da alma e uma intensa elaboração 
poética podem recordar. (CArvAlho, 2005, p. 44).

Por sua vez, como ressaltou Tristan Tzara em entrevista a Flávio de Carvalho 
de 1935, o papel do artista (poeta e inventor da linguagem) no mundo moderno 
consistiria em, pelos meios que lhe são acessíveis, desagregar ideias e embaralhar a 
lógica vigente, de modo a incluir em seu método composicional certa base selvagem 
de orientação através de uma linguagem comparativa analógica metafórica:

O papel do poeta consiste, pelos meios da linguagem que o caracterizam, em 
demonstrar que uma certa ductibilidade do laisser alller voluptuoso da matéria 
linguística torna possível a transformação da linguagem. [...]. O estudo da etno-
JUD¿D��HP�VL��Vy�DSUHVHQWD�LQWHUHVVH�TXDQGR�HVFODUHFH�XP�PRGR�GH�SHQVDPHQWR�
outro que não aquele que empregamos... assim tornando possível no futuro aqui-
lo que já foi feito no passado com relação às atitudes do pensamento humano. 
[...]. Por exemplo, as descobertas do século XVIII, de Copérnico, Newton... Os 
enciclopedistas deixaram traços não somente pelos conceitos de designação, mas, 
sobretudo, intrinsecamente à língua, sintaticamente, nos modos de pensamento. 
(tzArA apud CArvAlho, 2010, p. 84).

Tal observação supracitada de Tzara parece ter sido incorporada, complexi-
¿FDGD�H�DPSOLDGD�j�IRUPXODomR�HVFULWXUDO�HWQRJUi¿FD�GH�Os ossos do mundo e A 
RULJHP�DQLPDO�GH�GHXV��&RPR�SUREOHPDWL]DGR�QHVWH�HQVDLR��QD�HVFULWD�HWQRJUi¿FD�
de Flávio de Carvalho, o artista e o cientista sugerem dialogar sem maiores impe-
dimentos, de modo que suas elucubrações especulativas de amplitudes teóricas 
aludem fazer do artista um HWQyJUDIR�GD�PHQWH�(ou SVLFRHWQyJUDIR), cuja eclética 
atividade se combina à de um pensador da vasta cultura da humanidade. 
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durkheiM, Émile. 2� LQGLYLGXDOLVPR� H� RV� LQWHOHFWXDLV� Ed. bilíngüe. Organização e 
edição: Márcia Consolim, Márcio de Oliveira, Raquel Weiss. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2016. 

O Centro Brasileiro de Estudos Durkheiminianos apresenta ao público uma 
LQLFLDWLYD�EDVWDQWH�RXVDGD�H�PXLWR�VLJQL¿FDWLYD�SDUD�DV�&LrQFLDV�6RFLDLV�EUDVLOHLUDV��
a organização da Biblioteca Durkheiminiana. Abrigada pela Editora da Univer-
sidade de São Paulo, a Biblioteca Durkheiminiana contará inicialmente com seis 
volumes, três deles já lançados. O primeiro a ser publicado foi 2�LQGLYLGXDOLVPR�
e os intelectuais, de Émile Durkheim; o segundo foi o Estudo sumário da repre-
VHQWDomR�GR�WHPSR�QD�UHOLJLmR�H�QD�PDJLD, de Henri Hubert; o terceiro, Como as 
SDODYUDV�PXGDP�GH�VHQWLGR��de Antoine Meillet. Abordar-se-á aqui o primeiro 
volume.

A Biblioteca Durkheiminiana oferece ao público, além de novas traduções de 
alguns textos e traduções de textos inéditos, o formato bilíngue, permitindo que 
VH�FRWHMH�H�UHÀLWD�DFHUFD�GDV�RSo}HV�GDV�WUDGXWRUDV�H�GRV�WUDGXWRUHV��$V�HGLo}HV�
contam com a paginação original presente nos textos em francês, colaborando 
para a compreensão de como estes artigos circularam pela primeira vez. As 
informações sobre a trajetória de cada texto são tratadas com atenção: onde foi 
publicado originalmente em francês (o mesmo para a língua portuguesa), quantas 
foram as traduções, quem traduziu, onde foi publicado. As opções de tradução e 
as versões dos originais utilizadas (incluindo onde elas podem ser localizadas) são 
informações não sonegadas pela equipe que organiza a Biblioteca Durkheiminiana.

Nas palavras da coordenação da coleção, de modo a “fugir do molde de uma 
tradução pura, a Biblioteca Durkheiminiana propõe ao público brasileiro e inter-
nacional edições bilíngues e críticas de textos pouco conhecidos ou já esgotados.” 
(Benthien; weiss, 2016, p. 12). Outros pontos marcantes da coleção são as apre-
sentações e os dossiês críticos.

a Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 
Graduado em História e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), mestre 
em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutor em História 
pela UFPR.

RESENHA



296 

Plural 24.1

Hilton Costa

No caso do primeiro volume da Biblioteca Durkheiminiana, 2� LQGLYLGXD-
lismo e os intelectuais, a apresentação foi escrita por Márcia Consolim, Márcio de 
Oliveira e Raquel Weiss, e é muito útil para compreender o contexto de produção da 
obra, bem como a conjuntura de sua circulação inicial. Desta forma, destacam-se 
D�UHODomR�GH�'XUNKHLP�FRP�D�7HUFHLUD�5HS~EOLFD�)UDQFHVD�±�'XUNKHLP�¿JXUDYD�
entre “os intelectuais e cientistas comprometidos com a consolidação da Terceira 
República” (ConsoliM; oliveirA; weiss, p. 17) – e algumas de suas relações com a 
Ciência – para ele a Ciência não criaria ideias, todavia demonstraria que todos os 
ideais são socialmente construídos (ConsoliM; oliveirA; weiss, 2016, p. 18).

O artigo 2�LQGLYLGXDOLVPR�H�RV�LQWHOHFWXDLV�p�WDPEpP�VLJQL¿FDWLYR�SRU�GHL[DU�
bastante nítida uma faceta pouco conhecida e/ou pouco divulgada de Émile 
Durkheim – o seu engajamento público (ConsoliM; oliveirA; weiss, 2016, p. 18). 

“O artigo ‘L’individualisme et les intellectuels’ foi originalmente publicado na 
5HYXH�SROLWLTXH�HW�OLWWpUDLUH, conhecida como 5HYXH�EOHXH.” (ConsoliM; oliveirA; 
weiss, 2016,�S�������$�UHÀH[mR�GH�'XUNKHLP�³YHLR�D�S~EOLFR�HP���GH�MXOKR�GH������
com uma reação ao artigo de Ferdinand Brunetière” (ConsoliM; oliveirA; weiss, 
2016, p. 19). Eis que se revela o envolvimento do autor no caso Dreyfus, mais 
precisamente na defesa do capitão. Pois, como tantas outras pessoas envolvidas 
na polêmica, Durkheim nota como o capitão Dreyfus foi transformado numa 
espécie de bode expiatório da frustração francesa pós-derrota para a Prússia. O 
referido caso mobilizava questões religiosas, animava o antisemitismo, o racismo, 
a xenofobia da sociedade francesa. E esta situação de caos e ódio era devidamente 
alimentada pela imprensa (ConsoliM; oliveirA; weiss, 2016, p. 26-27). O capitão 
foi condenado num primeiro momento, o caso a muito custo foi reaberto, e a 
inocência de Dreyfus foi reconhecida pelo Estado francês somente anos depois 
da libertação do acusado. A presente edição de 2�LQGLYLGXDOLVPR�H�RV�LQWHOHFWXDLV 
traz o artigo de Ferdinand Brunetière, Após o processo (p. 135-167), que motivou 
o texto de Durkheim, entre os anexos.

O INDIVIDUALISMO E OS INTELECTUAIS
Émile Durkheim abre sua discussão sobre o individualismo e os intelectuais 

localizando o debate do qual seu texto faz parte – o caso Dreyfus – e em seguida 
Gi�LQtFLR�j�H[SRVLomR�VREUH�D�IRUPD�FRPR�HQWHQGH�R�LQGLYLGXDOLVPR��$¿UPD�HOH�TXH�

“Antes de qualquer coisa, é preciso desfazer-se de um primeiro equívoco.” (durkheiM, 
2016, p. 41). O equívoco em questão seria uma apreensão unidimensional do indi-
vidualismo – este se apresentaria sob vários contornos. Durkheim caminha, então, 
na direção de indicar o individualismo sob perspectivas múltiplas. Ele critica o 
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individualismo quando confundido com o utilitarismo. Para Durkheim, confundir 
o individualismo com o utilitarismo seria uma arma dos adversários do primeiro. 

“Para criticar mais facilmente o individualismo, confundem-no com utilitarismo 
estreito e com o egoísmo utilitário de Spencer e dos economistas.” (durkheiM, 2016, 
p. 41). Também se faz presente a crítica ao individualismo abstrato atribuído aos 

“espiritualistas”; esta interpretação do individualismo, para Durkheim, seria a 
mais difícil de ser “vencida” (durkheiM, 2016, p. 43).

A crítica às interpretações hegemônicas do individualismo de sua época é, em 
grande medida, acompanhada da “defesa” de uma espécie particular de individu-
alismo que não seja algum tipo de culto ao eu. De modo a ser viável inferir que a 
ideia de indivíduo não deveria ser tratada a partir e/ou tomando as características 
de uma pessoa em particular (durkheiM, 2016, p. 49). Outro aspecto da discussão 
acerca da individualidade passível de ser retomado neste texto é a ideia do indi-
víduo e da individualidade como produtos do coletivo. Assim, estas categorias só 
poderiam existir em ambientes onde a coletividade zelasse pela manutenção das 
mesmas – um valor majoritário do conjunto de uma sociedade dada. O individu-
alismo nesta chave não deriva “necessariamente de sentimentos individuais”, mas 
sim de “uma instituição social” (durkheiM, 2016, p. 61).

O individualismo interpretado desta forma cria um entendimento e/ou uma 
percepção da liberdade individual como uma premissa básica de uma sociedade 
dada. Assim, as liberdades individuais não deveriam ser suprimidas e/ou deixadas 
à margem em função de uma razão de Estado. Os direitos das pessoas estariam 
acima dos direitos do Estado. A defesa dos direitos individuais seria a razão do 
Estado. Desta forma, o julgamento justo, o direito à ampla defesa, para se deter no 
caso que deu origem ao artigo, seria a razão do Estado. Do Estado formado a partir 
de um corpo social onde o indivíduo e o individual são premissas fundamentais, ou 
seja, de uma coletividade que tem essas categorias como base de sua organização.

A situação inversa – os direitos do Estado acima dos direitos das pessoas – 
como base de uma organização social pode se revelar, por exemplo, através da 
adesão instrumental ao individualismo. Durkheim demonstra que o individua-
lismo construído sobre o alicerce do utilitarismo produz a adesão instrumental 
ao individualismo. “A doutrina utilitarista pode facilmente aceitar todo o tipo de 
compromisso, sem falsear seu axioma fundamental, assim como pode admitir 
que as liberdades individuais sejam suspensas todas as vezes que o interesse 
da maioria exija tal sacrifício.” (durkheiM, 2016, p. 45). Acerca desta situação, 
Durkheim asseverou: “não se pode aceitar um princípio situado fora e acima de 
todos os interesses temporais. Não há razão de Estado que possa desculpar um 



298 

Plural 24.1

Hilton Costa

atentado contra a pessoa quando os direitos da pessoa estão acima do Estado.” 
(durkheiM, 2016, p. 45).

Entre as liberdades individuais estaria a liberdade de opinião e/ou direito 
à opinião. O individualismo, nesta chave interpretativa – a preservação das 
liberdades individuais –, seria o lugar pelo qual os e as intelectuais poderiam se 
manifestar publicamente. Com efeito, os intelectuais não interfeririam nas questões 
públicas – como discordar de um julgamento que eles considerassem suspeito – por 
serem tipos especiais de pessoas, mas sim por serem indivíduos, que teriam, como 
as demais pessoas, o direito de manifestar sua opinião. A opinião das intelectuais 
e dos intelectuais apresentaria algumas particularidades formadas em função de 
seus hábitos de trabalho como, por exemplo, se dobrar facilmente “aos impulsos 
da multidão” (durkheiM, 2016, p. 53). Todavia, a característica particular não faria 
GD�¿JXUD�GR�LQWHOHFWXDO�XP�VHU�³HVSHFLDO �́�SRLV�WRGD�RSLQLmR�SRVVXLULD�DVSHFWRV�
particulares.

SOBRE O INDIVIDUALISMO E OS INTELECTUAIS
O dossiê crítico, elemento bastante interessante dos volumes da Biblio-

teca Durkheiminiana, conta neste primeiro título com artigos de Louis Pinto, 
“Durkheim, o intelectual como mandatário do universal”; Márcia Consolim, “O 
século das ‘Grandes Revistas’ Parisienses: A 5HYXH�GHV�GHX[�PRQGHV e a 5HYXH�
EOHXH antes do $̆DLUH”; Susan Stedman Jones, “O individualismo”; Raquel Weiss, 

“Durkheim, um ‘intelectual’ em defesa do ‘ideal humano’”; William Watts Miller, 
“O individualismo e os intelectuais de Durkheim”. Completa o dossiê crítico uma 
ELREOLRJUD¿D�GH�ePLOH�'XUNKHLP�

Tomando os artigos do dossiê crítico em conjunto, eles permitem à leitora e ao 
leitor pensar em termos de outros Durkheim. Argumenta-se que a interpretação 
típica da obra durkheiminiana no Brasil foi muito marcada pela leitura parsoniana 
(Talcott Parsons, 1902-1979). Esta situação teria obliterado outras características 
do pensamento e da teoria do autor, das quais muito possivelmente as questões 
GR� LQGLYtGXR�H�GR� LQGLYLGXDO� VHMDP�XP�GRV�HVTXHFLPHQWRV�PDLV� VLJQL¿FDWLYRV��
3RLV�GXUDQWH�ODUJR�SHUtRGR�GH�WHPSR�D¿UPRX�VH�TXH�'XUNKHLP�H�VXD�WHRULD�QmR�
abriam espaço ao indivíduo e ao individual, o que não necessariamente corres-
ponde ao que está presente nos seus escritos. Émile Durkheim não seria simpático 
ao individualismo metodológico – isto é diferente da negação do indivíduo e do 
individual. A concepção do indivíduo e do individual como produtos coletivos, 
instituições sociais, também pode ter contribuído para a interpretação que via 
Durkheim como um opositor do individualismo. O dossiê crítico enfatiza ainda 
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como Durkheim se colocava diante da ação pública dos e das intelectuais, bem 
como das e dos cientistas. Fato conhecido, em grande medida, somente nos círculos 
dedicados ao estudo sistemático da obra durkheiminiana. E que esta coleção traz 
a um público maior.

É recorrente a quem leciona para os anos iniciais dos cursos da área de Huma-
nidades, notadamente nos de Ciências Sociais, ouvir a seguinte indagação, vinda 
das e dos discentes: por que ler os clássicos? De fato, esta questão possui muitas 
respostas possíveis, que certamente fogem ao escopo desta resenha. Entretanto, 
a leitura de 2�LQGLYLGXDOLVPR�H�RV�LQWHOHFWXDLV pode ser um dos caminhos para 
responder à dita questão. A obra, à qual se somam a apresentação e o dossiê 
crítico, permite localizar aquilo que para vários autores e autoras caracteriza um 

“clássico”: ferramentas interpretativas e analíticas que seguem úteis e pertinentes.
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