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RESUMO

Nesta pesquisa, investigamos, sob uma perspectiva historica, como a sexualidade 

infantil tomou-se uma problematica a parlir da emergencia da sociedade modema, ou seja, a 

crian^a passou a ser vista socialmente como alguem que deve ser analisado e estudado por 

diferentes saberes disciplinares (psicologicos, pedagogicos, pediatricos, sociologicos, dentre 

outros). Nota-se a constitui^ao de um discurso que vem permeando a politica pedagogica dos 

trabalhos desenvolvidos na area de educagao [sexual] e ganhado visibilidade cada vez mais na 

academia. Para tanto, estudamos a sexualidade infantil atraves da influencia tedrico- 

metodologica do filosofo frances Michel Foucault, que nos informa como se construiu um 

arquivo de conhecimento sobre a sexualidade que transforma o ser infantil num individuo 

classificado por diferentes campos de saber. Entende-se a sexualidade como um dispositivo 

do poder, o qual nao se concentra em um so ponto da sociedade, mas esta presente em todas 

as relapoes, entre homens e mulheres, alunos e professores, medicos e pacienles, govemo e 

populat§o. A emergencia da educa<?ao escolar, pode-se dizer, encontra-se nessas conceptoes. 

Ainda neste trabalho, procuraremos analisar as conceptoes medico-higienistas, iniluenciadas 

pela medicina social do seculo XVIII, e sua atua^ao em tomo da sexualidade. Enfim, este 

trabalho e uma reflexao de como a sexualidade infantil vem sendo construida no ambito 

escolar e os dialogos (ou monologos) que ocorrem em toma dela.

Palavras-chave: infancia, sexualidade, escola.



“O amor e o sentimento dos 

imperfeitos, posto que a fun^ao do amor e 

levar o ser humano a perfei^ao.”

Aristoteles
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INTRODUQAO

Nesta monograf ia, iremos nos reportar sobre a problematica da “sexualidade 

infantil”, tendo em vista que atualmente e uma discussao polemica que merece 

atengao especial. A  tematica esta vinculada ao olhar historiograf ico dos estudos da 

sexualidade infantil, ao lado de temas pouco visiveis e diziveis na academia, tais 

como a historia do amor, da matemidade, do casamento, das relagoes de generos, 

da morte, dente outros.

O interesse pelo tema “sexualidade infantil” deve-se ao desconforto que a 

presenga dessa tematica ainda causa no contexto escolar. Enquanto graduanda em 

historia e professors, procure! Jangar urn olhar sobre esta questao, revistando os 

lugares que a escoia de ensino fundamental dispensa a sexualidade infantil. 

Algumas leituras preliminares nas areas em estudos permit iram-nos perceber que 

essa discussao vem sendo apreciada por alguns f ilosofos/ historiadores. O 

quest ionamento quanto ao silencio, a busca de respostas para o mesmo e as 

ref lexoes advindas desse contato inicial com a literature especif ica, despertaram-nos 

o desejo de entender como se deu a const rugao da sexualidade do individuo pela 

naturalizagao das diferengas entre os sexos.

£  por essas razoes que urn estudo a part ir das literaturas de 

f ilosofos/ historiadores e de valor signif icat ivo para o crescimento intelectual. E certo 

que nao entendia Michel Foucault  (e cont inuo com muitas lacunas ainda), mas o 

mesmo foi nos apresentado de uma forma bastante didat ica pela professora Nilda, 

na disciplina Complementagao da Prat ica. Com esse f ilosofb, percebemos que a 

sexualidade e uma construgao. Essa informagao foi reveladora para nos, pois ate 

entao pensavamos que ja nasciamos com uma sexualidade dada naturalmente. 

Dessa forma, langamos a dif icil tarefa de pesquisar a (nossa) sexualidade. E que a 

sexualidade do homem ainda e apresentada na educagao sexual escolar como uma 

manifestagao anato-biologica que precisa ser controlada e disciplinada, porem 

(re)velada sob urn ponto de vista higienista, moral, religioso, psicologico. O homem e 

apresentado como const itufdo por partes (sexuais). E o sexo a ser (re)velado como 

segredo. (BONATO, 1996, p 13.).

Desde o seculo XVIII, o sexo nao cessou de provocar uma especie de 

erot ismo discursivo general izado. E tais discursos sobre o sexo nao se mult ipl icaram 

fora do poder ou contra ele, porem la onde ele se exercia e com o meio para seu 

exercicio; criaram-se em todo o canto incitagoes a falar; em toda parte, disposit ivos
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para ouvir e registrar, procedimentos para observar e reformular. Quanto mais 

escondia-se o sexo, mais ete aparecia, emergia, ganhava corpo e voz. Ao  tentar 

esconde-lo, ele surgiu com mais forga. Criangas demasiadamente espertas, meninos 

precoces, colegiais ambiguos, servigais e educadores duvidosos, maridos crueis ou 

mamacos, colecionadores solitarios, t ranseuntes com est ranhos impulsos: eles 

povoam os conselhos de disciplina, as casas de corregao, as colonias penitenciarias, 

os tribunais e asilos; leva aos medicos sua infancia e aos juizes suas doengas, aos 

professores sua moral, aos orientadores de trabalhos monograf icos urn problema!

Desde entao, foi atacada a sexualidade das criangas e foram perseguidos 

seus “habitos solitarios”. £  evidente que nao se trata do mesmo mecanismo de 

poder, nao somente porque aqui comparece a medicina e la a lei, aqui ha 

adestramento, la penalidade; e, tambem, porque a tat ica instaurada nao e a mesma. 

O “vicio” da crianga nao e tanto urn inimigo, mas urn suporte; pode-se muito bem 

designa-lo como o mal suprimido. O necessario f racasso, a ext rema obst inagao 

numa tarefa tao inutil leva a pensar que se deseja que ele persista e prolifere ate os 

limites do visivel e do invisivel, ao inves de desaparecer para sempre.

A  colocagao do sexo em discurso, de que falamos anteriormente, a 

disseminagao e o reforgo do deposito sexual sao, talvez, duas pegas de urn mesmo 

disposit ivo; art iculam-se nele gragas ao elemento central de uma conf issao que 

obriga a enunciagao veridica da singularidade sexual- por mais ext rema que seja. 

Durante seculos a verdade do sexo foi encerada, pelos menos quanto ao essencial, 

nessa forma discursiva. E nao na do ensino (a educagao sexual se limitou aos 

principios gerais e as regras de procedencia); nao na da iniciagao (que permaneceu, 

quanto ao essencial, na prat ica muda que o ato de t irar a inocencia ou def lorar so 

toma visivel ou violenta). Ve-se, assim, que e uma forma que nao podera estar mais 

longe daquela que rege a “arte erot ica”.

Ao  tratar do tema Sexual idade Infantil, busca-se considerar a sexualidade 

como algo inerente a vida e & sai ide, que se expressa desde cedo no ser humano, 

mas iremos estuda-la nao como algo dado, mas elaborado discursivamente.

Tentaremos problemat izar que a infancia nao e so uma fase de crescimento 

f isico, mas sobretudo aquela fase em que o individuo toma posse de seus 

instrumentos para viver. £  a epoca do desabrochamento em todos os setores da 

vida. Fase decisiva na historia de cada vida e que sao as primeiras experiencias que 

formam a base do carater, do equilibrio emocional e do sadio relacionamento
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interpessoal. Todos esses desenvolvimentos sao marcos no caminho que leva a 

maior real izagao de vida na infancia,

A  preocupagao com a valorizagao da crianga em todos os sent idos, com o 

respeito a sua part icularidade; como ser que tern vontade propria e di ferente da dos 

adultos const itui urn dos principais pontos propostos pela educagao, a f im de 

conceder orientagoes aos futuros cidadaos que emergem num mundo sem limites de 

uma sociedade transformadora de at itudes imprevisiveis. Esta valorizagao especial 

tambem pode ser explicada pela nao-aceitagao de uma necessidade objet iva 

inelutavel inscrita no desenvolvimento historico.

Foi assim pensando, que arquitetamos esta pesquisa em tres capitulos: o 

primeiro abordara o “Poder disciplinar da sexualidade: uma forma de repressao?”, 

observando como o poder disciplinar atua sobre a prat ica da sexualidade infantil, 

como concepgao higienista. No segundo, f izemos uma explanagao sobre vigiar, 

controlar, pedagogizar a crianga e a sexualidade, desde seu nascimento, mapeando 

os trajetos da educagao velada sobre a infancia. No terceiro capitulo, apresentamos 

as “expressoes da sexualidade na escola e comunidade” como a construgao de urn 

cidadao “sadio” para a sociedade modema. Convidamos, portanto, o leitor a velar e 

desvelar a (sua) sexualidade infantil.
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CAPITULO I

O poder disciplinar da sexualidade infantil: uma 

forma de repressao?

...Vigiai, pois, visto que nao sabeis 

quando o Senhor da casa voltara; se a 

tarde, a meia-noite, se ao cantar do galo, 

se pela manha: para que, vindo de 

repente, nao vos encont re dormindo. O 

que vos digo.digo a todos: Vigiai!

Marcos 13: 35-37
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CAPITULO I

O PODER DISCIPLINAR DA SEXUALIDADE INFANTIL: UMA FORMA DE

REPRESSAO!

Const i tuindo a infancia em objeto privilegiado da convergencia de suas 

prat icas, o poder medico procurou legit imar-se como tal, demonst rando para toda a 

sociedade a necessidade insubst ituivel de sua intervengao como orientador das 

famtlias e como conselheiro da agao govemamental.

De hoje em diante f iscais sabendo que a higiene e a parte da 
medicina que cuida da saude das pessoas, estabelecendo as regras 
do modo de viver com cuidados impresdndiveis, sobre a habitagao, 

a alimentagao, o vestir, o dormir, a educagao, etc.
Dr. Moncomo Filho, 1901.

A  historiograf ia demarca o seculo XVII como o im'cio de uma epoca de 

repressao propria das sociedades chamadas burguesas, e da qual, talvez, ainda nao 

est ivessemos completamente l iberados. Denominar o sexo seria, a part ir desse 

momento, mais diffcil e custoso, ou seja, nao era comum se falar de sexo. Como se, 

para domina-lo no piano real, t ivesse sido necessario, primeino reduzi-lo ao nivel de 

l inguagem, controlar sua livre circulagao no discurso, bani-los das coisas ditas e 

ext inguir as palavras que tornam de presente de maneira demasiado sensivel. Dir- 

se-ia mesmo que essas interdigoes temiam chama-lo pelo nome. Sem mesmo ter 

que dize-lo, o pudor modemo obteria que nao se falasse dele, exclusivamente por 

intermedio de proibigoes que se completam mutuamente: mut ismos que, de tanto 

calar-se impoe o silencio e a censura. (Foucault . Historia da Sexual idade, vontade, 

saber, p 21)

Ora, considerando-se esses t res ult imos seculos em suas cont inuas 

transformagoes, as coisas aparecem bem diferentes: em tomo e a proposito do sexo 

ha uma verdadeira explosao discursiva. E preciso f icar claro. Ta lvez tenha havido 

uma depuragao - e bastante rigorosa -  do vocabulario autorizado. Pode ser que se 

tenha codif icado toda uma retorica da alusao e da metafora. Novas regras de 

decencia, sem duvida alguma, f i lt raram palavras: policia dos enunciados. Controle 

tambem das enunciagdes: def iniu-se de maneira muito mais estrita onde e quando 

nao era possivel falar dele; em que situagoes entre quais locutores, em que relagoes 

sociais, estabeleceram-se, assim, regioes, senao de silencio absoluto, pelo menos
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de fato e descrigao: entre pais e f i lhos, por exemplo, ou educadores e alunos, 

patroes e servigais. £  quase certo ter havido ai uma economia restrita. Ela se 

entrega nessa polit ica de l ingua e de palavras - espontanea por um lado e 

deliberada por outro -  que acompanhou as redistribuigoes sociais da epoca classica.

Em compensagao, no nivel dos discursos e de seus dominios, o “f enomeno” e 

quase inverso. Sobre o sexo, os discursos -  discursos especif icos, diferentes tanto 

pela forma como pelo objeto -  nao cessaram de proliferar: uma fermentagao 

discursiva que se acelerou a part ir do seculo XVIII, conforme asseverou Foucault  em 

Historia da Sexualidade.

A  conquista deste novo dominio de saber, o objeto -  infancia, abriu as portas 

da casa para a interferencia deste corpo de especialistas, os medicos higienistas, no 

interior da familia. At raves de t res eixos - privilegiados de preocupagao -  a elevada 

taxa de mortalidade infantil, o problema do menor abandonado e a necessidade da 

f igura do medico na medicalizagao da familia, considerada como celula basica do 

corpo social desde o seculo XVIII -  o poder medico defendeu a higienizagao da 

cultura popular, isto e a t ransfbrmagao dos habitos cot idianos do t rabalhador e de 

sua familia e supressao de crengas e prat icas qualif icadas como primit ivas, 

irracionais e nocivas. Sobretudo em relagao aos cuidados com a crianga e o recem- 

nascido, dominio ate entao reservado as mulheres, as prat icas tradicionais 

transmit idas oralmente, sem a intervengao dos medicos, foram desautorizados 

como superst iciosos, selvagens e infundadas. Assim, a crianga foi percebida pelo 

olhar disciplinar, atento e intransigente, como elemento de integragao, de 

socializagao e f ixagao indireta das familias pobres, e isto antes mesmo de af irmar-se 

como necessidade economica e produt iva da nagao.1

Conforme Burit i (2004), na empresa de const i tuig§o da familia nuclear 

modema, higienica e privat iva, a redef inigao do estatuto da crianga pelo poder 

medico, desempenhou um papel f undamental. De uma posigao secundaria e 

indiferenciada em relagao ao mundo dos adultos, a crianga foi paulat inamente 

separada e elevada a condigao de f igura central no interior da familia, demandando 

um espago proprio e atengao especial: t ratamento e al imentagao especif icos, 

vestuario, brinquedos e horarios especiais, cuidados f undamentados nos novos 

saberes racionais da pediat ria da puericultura, da pedagogia e da psicologia.2

1 Michel Foucault. M icrofisica do Poder, R 1 Graol, 1979, p. 198.

2 BURITI, Iranilson. “Fora da higiene nao ha salva^ao.
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Foi a part ir do seculo XVIII que a diferenga entre os seculos comega a tomar 

sent ido, ganhando espago nas discussoes de medicos e de higienistas. Toda  uma 

cadeia l ingii ist ica vai contribuir para a f ixagao dessas cont ingencias historicas. “E, 

portanto a l inguagem a argamassa construtora dos sent idos e parodoxalmente 

responsavel pela transitoriedade” (Costa, 2000, p 4).

A  naturalizagao dos concertos de feminino e masculino e resultado de seu 

reconhecimento e ignorancia quanto a arbit rariedade, o que Bourdieu vai chamar de 

Poder simbolico3 (BOURDIEU, 2000). Essas const rugoes se subjet ivam at raves da 

l inguagem, comportamentos e forma de ut il izagao dos corpos, bem como os est i los 

de vida e cultura que massif icam comportamentos. O poder perpassa e cristal iza 

padroes reconst ruidos porque sao historicos e transitorios, como bem af irma 

Jurandir Freire Costa, ao enfat izar que sujeito e tessitura “que ganha os contornos 

historicos em respostas aos est imulos ambientais, chamados de mudangas 

subjet ivas”. Para Costa (1995, p 3), as ident idades “como reagoes sao f ixagoes... 

estabelecidas a cont ingencias pessoais e historicas” ; sao subjet ivagoes cristalizadas 

pela nossa crenga nesta dicotomia.

Mas Pierre Bourdieu (1999), aborda as questoes de permanencias e 

mudangas (constatadas ou desejadas) da ordem sexual. Ele chama a atengao para 

o que denomina violencia simbolica4 exercida pelas vias “da comunicagao do 

conhecimento”. O autor ref lete sobre as reformas de inculcagao dessa dominagao 

que transforma o instituido socialmente, ou seja, arbitrario cultural.

Realmente, as sexualidades mult iplas - as que aparecem com as idades 

(sexualidade do lactante ou da crianga), as que se f ixam em gostos ou prat icas 

(sexualidade do invert ido, do gerontof ilo, do fet ichista...), as que invertem 

difusamente no relacionamento (sexualidade da relagao medico-paciente, 

pedagogo-aluno, psiquiat ra-louco), as que habitam os espagos def inidos 

(sexualidade do lar, da escola, da prisao) -  todos const ituem o correlato de 

procedimentos precisos de poder. Nao se deve imaginar que todas essas coisas (ate 

entao toleradas) tenham chamado a atengao e recebido uma qualif icagao pejorat iva 

quando se quis atribuir um papel regulador exclusivamente ao t ipo de sexualidade 

suscept ive! de reproduzir a forga do t rabalho e a tbrmada familia.

' BOURDIEU chama de Poder Simbolico aqueie que infihra nos meandros sociais, e se institucionaliza 

estruturado por aqueies que tem autoridade para tal e reafirmado pelos que reconhecem esta autoridade num 
jjrocesso denominado de subjetivaoSo.

“Dominagao de uma classe sobre outra”. Ou no caso, de um sexo sobre o outro. Ver Pierre Bourdieu O poder 
Simbolico,
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Tais comportamentos polimorfos foram, realmente, extrafdos do corpo dos 

homens, de seus prazeres; ou melhor, foram consolidados neles; mediante mult iplos 

disposit ivos de poder, foram solici tados, instalados, isolados, intensif icados, 

incorporados. O crescimento das perversoes nao e urn tema moralizador que acaso 

tenha obcecado os espmtos escrupulosos dos vi torianos5. E o produto real da 

interf erence de urn t ipo de poder sobre os corpos e seus prazeres (FOUCAULT, 

1997, p. 47).

Existem, evidentemente, muito outros procedimentos de controle e de 

delimitagao do discurso. Aqueles que ate agora exercem de certo modo do exterior, 

f uncionaram como sistemas de exclusao; concemem, sem duvida, a parte do 

discurso que poe em jogo o poder e o desejo. Pode-se, creio eu, isolar outro grupo 

de procedimentos. Procedimentos intemos, visto que sao os discursos eles mesmos 

que exercem seu proprio controle, procedimentos que funcionam, sobretudo, a t itulo 

de principios de classif icagao, de ordenagao, de distribuigao, como se tratasse, 

desta vez, de submeter outra dimensao do discurso: a do acontecimento e do acaso 

(FOUCAULT. 1996, p. 21) Trat a-se da separagao entre a loucura e a razao na epoca 

classica. Mais tarde, poderiamos procurar analisar urn sistema de interdigao de 

l inguagem: o que concerne a sexual idade desde o seculo XIX; t ratar-se-ia de ver 

nao sem duvida, como ele progressivamente e felizmente se apagou; mas como se 

deslocou e como se reart iculou a part ir de uma prat ica da conf issao em que as 

condutas, proibidas eram nomeadas, classif icadas, hierarquizadas, e da maneira e 

mais explicita, ate a aparigao inicialmente bem t imida, bem retardada, da temat ica 

sexual na medicina e na psiquiatria do seculo XIX, nao sao estes senao marcos urn 

pouco simbolicos, ainda, mas se pode desde ja apostar que os atos nao sao aqueles 

que se ere, e que as interdigoes nao ocuparam sempre o lugar que se imagina 

(FOUCAULT. 1996. p. 21, 61).

Seria dif icil e abstrato, em todo o caso, empreender este objeto de estudo 

sem analisar ao mesmo tempo os conjuntos dos discursos literarios, religiosos ou 

et icos, biologicos e medicos, juridicos igualmente, nos quais se trata da sexualidade 

e, part icularmente da sexualidade infantil, nos quais esta se acha nomeada, descrita, 

metaforizada, explicada, julgada. Estamos muito longe de haver const itufdo urn 

discurso unitario e regular da sexualidade, talvez nao cheguemos nunca a isso e, 

quern sabe, nao estejamos indo nessa diregao.

5 “Domina^ao de uma classe sobre outra”. Ou no caso, de um sexo sobre o outro. Ver Pierre Bourdieu O poder 

Simbolico.
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O poder disciplinar e o invest imento sobre o corpo

c

Foucault  f az suas contribuigoes pelas analises dos “educadores radicals” 

que, ao longo das duas ult imas decadas, tem percorrido a produgao ref lexiva de 

f ilosofos e cient istas socials “em busca de pistas que possibilitem const ituir uma 

conta-ofensiva as formas de teorizagao e prat ica educacionais impregnadas do 

reducionismo que caracteriza a logica implacavel dos argumentos neoliberais” 

(FOUCAULT, 1996, p15)

O que fago sao alguns recortes -  os que considero, digamos, os mais uteis 

e’operacionais' -  para esbogar urn panorama mais ou menos proprio para meu 

intento. Os  seres humanos se tomam sujeitos de diferentes modos.

Poder-se-iam citar outros exemplos que, a part ir do seculo XVIII ou do seculo 

XIX, entraram em at ividade para suscitar os discursos sobre o sexo. Inicialmente, a 

medicina, por intermedio das “doengas dos nervos”; em seguida a psiquiatria, 

quando comega a procurar -  do lado da “ext ravagancia” , depois do onanismo, mais 

tarde da insat isfagao e das “f raudes contra a procriagao”, a et iologia das doengas 

mentais e, sobretudo,quando anexa ao seu dominio exclusivo, o conjunto das 

perversoes sexuais; tambem a just iga penal, que por muito tempo ocupou-se da 

sexualidade, sobretudo sob forma de crimes "cropulosos” e antenaturais, mas que, 

aproximadamente na metade do seculo XIX se abriu a jurisdigao miuda dos 

pequenos atentados, dos ultrajes de pouca manta, das perversoes sem importancia, 

enf im, todos esses controles sociais que se desenvolveram no f inal do seculo 

passado e f i ltram a sexualidade dos casais, dos pais e f i lhos, dos adolescentes 

perigosos e em perigo -  t ratando de proteger, separar e prevenir, assinalando 

perigos em toda parte, despertando as atengoes, solicitando diagnost icos, 

acumulando relatorios, organizando terapeuticas; em tomo do sexo eles irradiaram 

os discursos, intensif icando a consciencia de urn perigo incessante que const itui, por 

sua vez, incitagao ao se falar dele. (FOUCAULT, 1997, p. 32).

Neste mesmo estudo, para argumentar em favor do carater const i tuido da 

ident idade do sujeito infantil, algo se const itui no ent recruzamento de muitos 

discursos e que, portanto, nao detem uma essencia, Goulart  (2000) nos apresenta a 

uma outra crianga, completamente dist inta desta que e descrita em relagoes 6

6 Expressao corrente utilizada para identificar os/as pesquisadores e pesquisadoras que vem atuando, 

aproximadamente, desde a decada de 80, inspirados no que denominamos TeoriaEducaciona] Critica.
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circunstanciada. Ela contrasta a crianga escolar dos catalogos com aquela que e 

inventada pelos discursos da revista Veja Kid +. A  primeira, uma crianga dependente 

dos adultos, necessita de protegao, imatura, em constante devir, que se desenvolve 

em etapas e que necessita de disciplina -  a crianga escolar moderna. A  segunda, 

uma crianga contemporanea, plurif acetada, desconcertante, independente, que 

transita simultaneamente pelos ditos mundos infantil e adulto, e apresentada no “dia 

da crianga” com urn poster contendo uma visao f rontal da bunda da t iazinha, o que 

afasta, desde logo, sua aproximagao com os consagrados atributos da inocencia e 

imaturidade.

A  questao a ser problemat izada e entender como a sexualidade do ser infantil 

vem sendo const ruida no pensamento dos f ilosofos e historiadores, como a 

sexualidade esta escri ta nos documentos historicos, e como vem surgindo ao longo 

de muitos seculos, suas diferengas e transformagoes. Discut ir os varios temas em 

relagao a crianga, a violencia, a desobediencia infantil, a luta pela liberdade do seu 

eu, a sexualidade, principalmente a infantil.

Neste sent ido, a sexualidade e como urn artefato cultural produzido para a 

sociedade moralista, com preocupagao em presen/ ar o sexo como urn tabu. 

Compreender a sexualidade como uma const rugao historica, e problemat izar diante 

das diferengas existentes no meio social e comunidade escolar, no qual professores 

e comunidade nao estao preparados para Ihe dar com este t ipo de quest ionamento.

Este poder apresenta caracterist icas organizadoras no tempo e espago do 

corpo enquanto instrumento de desejo e prazer, lugar de sensagoes, corpo que 

trabalha tern de ser controlado, disciplinado.

O que vai determinar o modo como os pais lidarao com a sexualidade 

emergente de seu(s) f i lho(s) e nao apenas a l inguagem que guardam dentro de si, 

composta pelas proprias experiencias, como tambem a formagao moral que 

receberam. Sobretudo a habil idade de cada membro da familia tern para se 

comunicar desempenhara urn papel importante nessa questao. E primordial que os 

pais e f i lhos possam dialogar sobre sexo, nao so porque os pais, em sua 

maioria.esperem que os f i lhos possam se comportar dentro dos valores que eles 

adotam, mas tambem porque os f i lhos necessitam receber informagoes. Quando 

sexo se t ransforma em tabu e ha falta de tato e repressao nessa area, os f i lhos 

tenderao a vivenciar sua propria sexualidade com essas limitagoes.
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Na prat ica, isso nem sempre e tranquilo para multas famf lias, as perguntas, 

observagoes ao adulto, as “brincadeiras de medico”, e mesmo na adolescencia que 

o individuo podera comegar suas proprias experiencias sexuais. O inicio de um 

prat ica sexual antes ou depois do casamento estara, portanto, condicionado a esses 

fatores. Encont rar o ponto ideal para cada pessoa nao e sempre uma tarefa facil. O 

dialogo sobre sexo (tal como tambem sobre outros temas) e a conversa mais aberta 

podem ser os principais recursos para uma aprendizagem entre pais e f i lhos, O 

movimento de libertagao sexual e superf icial, pois, no fundo, pais e f i lhos ainda 

encont ram muita dif iculdade para conversar sobre o tema. A  compra do primeiro 

pacote de absorventes, o informar sobre contracept ives, a primeira consulta ao 

ginecologista ou ao urologista, tal como tambem todas as outras necessidades 

subseqi ientes,, sao vividas, ainda, com f requencia, com bastante ansiedade.

Assim, entre um polo (a total abst inencia) e outro (a prat ica sexual sem 

rest rigoes) existem muitas matrizes possiveis. Decidir qual e o seu limite -  suas 

possibi l idades de restrigoes sexuais -  dependera de suas condigoes pessoais. (Dias, 

1992, p.37-40). Namorar e prazeroso e e uma experiencia importante para que se 

chegue a uma relagao de casal madura, provedora e instavel, no futuro.

A  cultura, o conhecimento, a sabedoria acumulada por uma sociedade se 

t ransmitem de uma geragao a outra, uma grande parte, por intermedio da l inguagem 

falada ou escrita.

De um ponto de vista evolucionista, o fato importante sobre a 

linguagem a que ele toma aprendizagem cumulativa de geragao em 
geragao e entre os individuos de uma mesma geragao. Todos podem 

ficar sabendo muito mais do que possivelmente aprenderiam por 
experiencia direta. Conhecimento e insensatez, habilidades e 
superstigoes, tudo comega igualmente a se acumular, e a evolug§o 
cultural assume um ritmo que deixa bem para tras a evolugao 

biologica. (MUSSEN, 1997, p. 212).

Os  motivos sexuais incluem muitos t ipos de desejos relacionados as 

sensagoes de prazer, geralmente genitais: a masturbagao e a brincadeira sexual 

ocorrem em criangas muito pequenas de ambos os sexos, mas a est imulagao erot ica 

dos genitais intensif icam-se no periodo escolar. Muitas criangas descobre que a 

est imulagao dos genitais produz sensagoes de prazer, podendo entao prat icar 

algumas especies modif icadas de masturbagoes (tocar e manipular os genitais) 

durante estes anos. Muitos pais de classe media, na cultura ocidental, acham que
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devem suprimir os sinais de at ividade, interesse ou curiosidade sexual em seus 

f ilhos, surrando-os ou repreendendo-os se os descobrem se masturbando ou 

correndo nus pela casa. Se isto acontecer, os genitais poderao tomar-se toco de 

conf litos, porque provem sensagoes de prazer unicas e, ao mesmo tempo, evocam a 

antecipagao de punigao e de ansiedade.

A  punigao de at ividade ou de curiosidade sexual precoce pode se const ituir na 

principal fonte de ansiedade, equf vocos e at itudes prejudiciais perante o sexo, tanto 

em adolescentes como em adultos. Esses efeitos adversos poderiam ser evitados se 

os pais abordassem f ranca e realist icamente a curiosidade sexual da crianga 

comportando-se com a maturidade ou sem ret icencias f rente a perguntas ou, por 

outro lado, sem sufocar a crianga com infbrmagoes desnecessarias.

Pode acontecer ou n§o em relagao a uma pessoa ou em urn momento do 

ciclo vital que pode conferir ao fato uma importancia decisiva para a relagao da 

crianga com ela mesma, com o sexo, com o mundo. Se ocorrer, podera exigir do 

psicanalista muitos meses de reconstrugao, durante os quais nenhum diagrama 

normat ive Ihe sera util, porque esse item da conduta diz respeito a uma area do 

corpo ricamente dotada de determinagoes nervosas e met iculosamente provida de 

conotagoes pela relagao do meio ambiente.

Foucault  coloca toda enfase na busca do entendimento acerca dos processos 

peios os quais os indivtduos se tornam sujeitos como resultado de urn intricado 

processo de objet ivagao que se da no interior de redes de poderes, que os 

capturam, dividem, classif icam. Vigiar e punir e considerado o marco inaugural da 

sua fase genealogica -  uma fase que ele mesmo dominou “a segunda parte de meu 

t rabalho” (FOUCAULT, 1995, p. 231).

Depois dessas discussoes sobre o poder disciplinar, vejamos como Foucault  

temat izou sobre urn novo t ipo de poder, o biopoder, ou seja macobrio, que apareceu 

no f inal do seculo XVIII. Tomando o corpo colet ivamente, num conjunto de corpos, a 

populagao; mas agora trata-se, ao contrario do poder disciplinar, de um corpo com 

uma mult iplicidade de cabegas.

Nao se trata da subst ituigao de um poder por outro, pois o biopoder ate 

mesmo precisa das tecnicas disdplinares, mas ele se coloca numa “outra escala, 

tern outra superf icie de suporte e e auxil iado por instrumentos totalmente diferentes” 

(FOUCAULT, 1999, p. 289). Trat a-se de um poder que se aplica a vida dos 

indivfduos, mesmo que se fale nos corpos dos individuos, o que importa e que tais
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corpos sao tornados naquilo que efes tern em comum: a vida, o pertecimento a uma 

especie. Se o poder disciplinar fazia uma anato-poli t ica do corpo, o biopoder f az 

uma biopoh'tica da espede humana. Trat a-se de uma biopolit ica porque os novos 

objetos de saber que se “criam” a servigo do novo poder dest inam-se ao controle da 

propria especie; e populagao e o novo conceito que se cria para dar conta de uma 

dimensao colet iva que, ate entao, nao havia sido uma problemat ica no campo dos 

saberes.

Todas essas questoes serao problemat izadas nos proximos capitulos, at raves 

de discursos criados por f i losofos e historiadores que ref ietem no cot idiano 

elaborado por pessoas que se remetem a visibii idade do genero.
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CAPITULO II

Vigiar, controlar, pedagogizar: a crianpa e sexualidade

O que e proprio das sociedades 

modemas nao o terem condenado o sexo 

a permanecer na obscuridade, mas sim o 

terem-se devotado a falar dele sempre, 

valorizando-o como segredo.

(Foucault , 1993, p. 36)
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II CAPITULO

VIGIAR, CONTROLAR, PEDAGOGIZAR: A CRIANQA E A SEXUALIDADE

Ao fazer a introdugao desse segundo capitulo, e preciso saber inicialmente 

que esta e uma pesquisa bibliograf ica. Desta maneira, nao existe um “campo” de 

pesquisa delimitado, entendido enquanto espago f fsico, geograf ico, cultural ou 

social; e cent rada de um lado, na invest igagao do pensamento de alguns autores 

que tratam da questao da sexualidade, principalmente infantil. A  delimitagao espacial 

e outra; a geograf ia do discurso, as narrat ivas culturais que inst ituem um lugar para 

a infancia e para o seu sexo/ sexualidade.

Sem duvida, o pensamento Foucault iano nao e a unica possibi l idade de se 

discut ir a questao da sexualidade, mas suas analises sao signif icat ivamente 

representat ivas e inovadoras no “olhar” sobre a tematica, sexualidade infantil, sem 

serem, contudo, defmit ivas. Nesse sent ido, com ref erenda a sua obra historica da 

sexualidade; a vontade de saber, Foucault  f az a seguinte colocagao: nao quis dizer 

“eis o que eu penso”, pois ainda nao estou bem seguro do que fomentei.

“A  sexualidade” e o correlate) dessa prat ica discursiva desenvolvida 

lentamente, , que e a “scient ia sexualis” . As  caracterist icas fundamentais dessa 

sexualidade nao t raduzem uma representagao mais ou menos confundida pela 

ideologia, ou desconhecimento induzido pelas interdigoes; correspondem as 

exigencias funcionais do discurso que deve produzir sua verdade. No ponto de 

intersecgao de uma tecnica de conf issao e uma discussividade cientif ica, la onde foi 

preciso encont rar entre elas alguns grandes mecanismos de ajustamento (tecnica de 

escuta, postulado e casualidade, prindpio de latencia, regra de interpretagao, 

imperat ivo de medicagao), a sexualidade foi def inida como sendo, “por natureza” um 

dominio penetravel por processos patoiogicos, solicitando, portanto, intervengoes 

terapeut icas ou de normalizagao; um campo de signif icagao a decif rar; um lugar de 

processos ocultos por mecanismos especif icos; um foco de relagoes causais 

inf initas, uma palavra obscura que e preciso, ao mesmo tempo, desencavar e 

escutar. A  historia da sexualidade -  isto e, daqui lo que funcionou no seculo XIX 

como dominio de verdade especif ica -  deve ser feita, antes de mais nada, do ponto 

de vista de uma historia dos discursos.

E e necessario perguntar se, desde o seculo XIX -  e sob o fardo de seu 

posit ivismo descente a “scient ia sexualis” nao funciona, pelo menos em algumas se
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suas dimensoes, como na “arte erot ica”. Esta produgao de verdade, mesmo 

int imidada pelo modelo cientif ico, talvez tenha mult iplicado, intensignif icado e ate 

criado seus prazeres intrinsecos. Diz-se, f requentemente, que nao fomos capazes 

de imaginar novos prazeres. Pelo menos, inventamos um outro prazer: o prazer da 

verdade do prazer, prazer de sabe-la, exibi-la, descobri-la, de fascinar-se ao ve-la, 

dize-la, cat ivar, de conf ia-Ia secretamente, desaloja-la por meio de astucia; prazer 

especif ico do discurso verdadeiro sobre o prazer. Nao e no ideal de uma 

sexualidade sa, promet ida pela medicina, nem no sonho humanista de uma 

sexualidade completa e realizada, nem muito menos no lirismo do organismo e nos 

bons sent idos de uma bioenergia, que se devem procurer os mais importantes 

elementos de uma arte erot ica vinculada ao nosso saber sobre a sexualidade 

(nesses casos, t rata-se apenas, de sua ut il izagao normat izadora); e sim, na 

mult iplicagao dos prazeres ligados a produgao da verdade sobre o sexo.

Todos nos sof remos uma amnesia infantil, isto e, comumente esquecemos, a 

medida em que crescemos, os interesses sexuais de nossa infancia. E mais exato 

dizer que as lembrangas de tais interesses sao energicamente reprimidos, nao 

af lorando ao nivel da consciencia. Neste nivel, a crianga pode representar o mundo 

por simbolos, abstratamente, sem necessidade do uso de agao ou de imagens, e ja 

esta apta a t raduzir a experiencia em linguagem e a receber mensagens verbais do 

adulto. A  personalidade do adulto e grandemente afetada pelas experiencias 

emocionais da infancia ou, em outras palavras, pela qualidade da interagao entre a 

crianga e os adultos signif icat ivas para ela. E neste periodo que cada um assumira 

sua ident idade sexual para toda a vida.

A  colocagao do sexo em discurso f ez com que em vez de f aze-lo se retrair, o 

tenha incitado a aparecer, a falar de si. Para Jurandir F. Costa, o Ocidente nao 

escondeu a verdade sobre o sexo:

Escondido, o sexo? Escamoteado por novos poderes, mantido sob o 
alqueire pelas normas exigencias da sodedade burguesa? 
Incandescente, ao contrario, Foi colocado, ja ha varias centenas de 
anos, no centra de uma formidavel "petigao do saber” . Dupla petigSo, 
pois somos forgados a saber a quantos anda o sexo, enquanto que 
ele 6 susperto de saber a quantos andamos nos. (COSTA, 1999, p. 
15)

Ora, o que mais se ouve falar em nossos dias e que ha uma supressao sobre 

o sexo. A  literatura e farta, a dura realidade e explicita dos casos que se ve
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acontecer com o corpo, sendo mecanizado por inf luencia do mercado e por 

necessidade do ser.

Por tudo isso, a sexualidade nao escapou, da observagao da higiene, e os 

costumes soltos vol tam-se para dent ro de casa. No dizer de Foucault :

A sexualidade 6, entao, cuidadosamente encerrada. Muda-se para 
dentro de casa. A familia conjugal a confisca. E observa-a 
inteiramente, na sociedade da fungao de reproduzir. (FOUCAULT, 
1990, 29).

A  vida e, assim, uma luta t remenda ent re o “prazer” e a “sociedade”. A  vitoria 

da personalidade esta na edif icagao bem orientada do Eu para poder resist ir as 

invest idas cegas da libido. Encaminhar a libido pela educagao nacional.sem 

“choques”, deixa-la progredir pela vontade, dest i lada aos poucos, segundo as 

exigencias da mente em formagao, e tudo. Do cont rario, surgem as repressoes e 

com elas a regressao da libido aos pontos por esta f ixados nos primeiros anos de 

nossa existencia infantil.

“ Processos” de apropriagao de conhecimento Infantil

A  sexualidade infantil comega, as vezes, antes dos t res anos. Tern como 

ponto de part ida a diferenga dos sexos, quando o menino ve  pela primeira vez os 

orgaos sexuais da irma, comega a negar o testemunho de seus sent idos. Mais tarde 

realgado, assustado, a revelagao “proibida”, e comega a sent ir os efeitos de 

determinadas ameagas que Ihe foram dirigidas quando maior relagao ao sexo 

oposto. Nesta ocasiao cai sob o dominio do processo de castragao* , cuja 

const ituigao inf luira no carater, se cont inua possuindo saude, sobre a neurose, se 

por ventura a contrair; sobre as resistencias, se for submet ido ao t ratamento. Outra 

faceta interessante da sexualidade infantil e o problema do nascimento. A  crianga 

quer saber como vem e de onde vem. Esta pergunta varia muito, segundo os paises, 

sao varias respostas, que acarretado de erros de crengas leva a perda da 

virgindade.

Complexo de castra<jao -  quero mostrar que o emaranhado, dificil de solusao; (psicol.) recalque que se 
manifesta por associa^ao emocionai de fatores mentais que se subtrairam ao govenio consciente, mantendo 
existencia particular, perturbando ou estimulando as realizapoes conscientes: - de Edipo; (Psican) rivalidade 

inconsciente com o pai em consequencia de amor do filho dedicado a mae - de Erectra; (Psican.) hostilidade de 

filha contra a mae por ciume em relagao ao pai -  de inferioridade: (Psicol.) sentimento de insuficiencia; - de 
superioridade; e o que leva o individuo ajulgar-se superior sem o ser. -  ato de castrar
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As  premissas destes processos f icam, porem, subtrafdos a consciencia pelo 

seu carater inconfessavel. Mas tarde, o individuo acha-se ante o grande sacrif icio de 

desl igar-se de seus pais e so depois de veneer esse sacrif icio podera deixar de ser 

crianga para vest ir-se em membro da sociedade. A  sexualidade, assim como a 

inteligencia, sera const ruida a part ir das possibi l idades individuals e de sua interagao 

com o meio e a cultura. Os  adultos reagem, de uma forma ou de outra, os primeiros 

movimento exploratorios que a crianga f az em seu corpo e os jogos sexuais com 

outras criangas. As  criangas recebem entao, desde muito cedo, uma qualif icagao ou 

“julgamento” do mundo adulto que esta imersa, permeado de valores e crengas que 

sao at ribuidos a sua busca de prazer, o que compora a sua vida psiquica. (Curso de 

Int rodugao a Relagoes Publicas Humanas e Psicologia. Pronor -  Freud, 2001).

A sexualidade, como possibilidade e caminho de alongamento de 
nos mesmos, de produgao de vida e de existencia, de gozo de 
boniteza, exige de nos essa volta cutico-amorosa, essa busca de 
saber de nosso corpo. Nao podemos esta sendo, automaticamente, 
no mundo e com o mundo, se nos fecharmos medrosos e hipocritas 

aos misterios de nosso corpo ou se os tratamos, aos misterios, cinica 
e irresponsavelmente. (Paulo Freire, 2000, p. 46. Apud TOGNOZZI, 
s/  ano)

Apesar de nunca se ter falado (e visto!) tanto sobre sexo e sexualidade, 

nunca se viveu, do mesmo modo, tanta polemica, distorgoes, duvidas e 

const rangimentos quando esse e o tema.

Enf im, estamos lado a lado com nossas criangas, consumindo sexo por meio 

de revistas, f i lmes, programas infant is ou nao, por meio da musica e da danga e 

literalmente paralisamos desconcertados quando elas nos abordam diretamente 

sobre o tema que e sempre assumido como “assunto delicado, melindroso e dif icil”.

Por que tanto const rangimento por parte dos adultos? Porque tanta vergonha 

e falta de recursos internos para reagir posit ivamente as perguntas e manifestagoes 

da sexualidade infantil? Por que reagoes omissas ou ment irosas que vao do “f ingir 

que nao ouvi e vi” as ameagas de que a crianga vai “se machucar ou pegar 

bichinhos e sujeira se colocar a mao la ou se beijar na boca”? (BORGES, p. 47, 48)

Nessa exploragao do proprio corpo, na observagao do corpo de outros, e a 

part ir das relagoes familiares e que a crianga se descobre num corpo sexuado do 

menino ou menina. Preocupa-se entao mais intensamente com as diferengas entre 

os sexos, nao so as anatomicas, mas tambem com todas as expressoes que
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caracterizam o homem e a mulher. A  construgao do e pertencer a um ou outro sexo 

se da pelo t ratamento diferenciado para meninos e meninas, inclusive nas 

expressoes diretamente l igados a sexualidade e pelos padroes socialmente 

estabelecidos de feminino e masculino. Esses padroes sodalmente sao oriundos 

das representagoes sociais e culturais const ruidos a part ir das diferengas biologicas 

dos sexos e transmit idos pela educagao, o que atualmente recebe a denominagao 

de relagoes de genero. Essas representagoes absorvidas sao referencias 

fundamentais para a const ituigao da ident idade da crianga. (PCN -  Parametros 

Cuniculares Nacionais -  Plural idade Cultural e Orientagao sexual -  Temas 

t ransversals -  vol. 10, p. 118.)

A  ideia de sexo reprimido, portanto, nao e somente objeto de teoria. A  

af irmagao de uma sexualidade que nunca fora denominada com tanto rigor como na 

epoca da “hipocri ta” burguesia negocista e cent ralizadora e acompanhada pela 

enfase de um discurso dest inado a dizer a verdade sobre o sexo, a modif icar sua 

economia no real, a subverter a lei que o rege, a mudar seu futuro. O enunciado da 

opressao e a forma de pregagao ref erem-se mutuamente; refbrgam-se 

reciprocamente. Dizer que o sexo nao e reprimido, ou melhor, dizer que entre o sexo 

e poder a reiagao nao e de repressao, corre o risco de ser apenas um paradoxo 

esteril. Nao seria somente contrair uma tese bem aceita. Seria ir de encont ro a toda 

a economia, a todos os “interesses” discursivos que a sustentam.

Foucault  deixa bem claro: que nao pretende af i rmar que o sexo nao tern sido 

proibido, bloqueado, mascarado ou desconhecido desde a epoca classica; nem 

mesmo a forma que a part ir dai ele o tenha sido menos do que antes. Nao digo que 

a interdigao do sexo e uma ilusao; e sim que a ilusao esta em fazer dessa interdigao 

o elemento fundamental e const ituinte a part ir do qual se poderia escrever a historia 

do que foi dito o sexo a part ir da Idade Moderna. Todos esses elementos negat ivos 

-  proibigoes, recusas, censuras, negagoes - que a hipotese repressiva agrupa num 

grande mecanismo central dest inado a dizer nao, sem duvida, sao somente pegas 

que tern uma fungao local e tat ica numa colocagao discursiva, numa tat ica de poder, 

numa vontade de saber que estao longe de se reduzirem a isso. (Foucault , 1997, p. 

17)

Alem das prat icas repressivas da sexualidade infantil, out ras tat icas eram 

prat icadas com os pequenos de forma absurda, o trabalho, os cast igos, surras,
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bofetadas... que os contramestres inf ligiam aos pequenos poderiam revelar 

resistencia. (Penteado, 1910).

Os maus-tratos foram tantos e tao freqiientes que, certa noite, 
as vftimas resolveram vingar-se. Reuniram-se em grupo e acoitaram- 
se num terreno baidio, localizado no trajeto que Casanova 

costumava percorrer (...). Local otimo para o fim que almejavam: urn 
campo ermo, com as trevas bastante densas, (...).

Quando perceberam que Casanova se aproximava, 
cambaleando, sob a agao do alcool, levantaram-se e descarregaram 

tamanha saraivada de pedras, pedregulhos e sacos de tijolos no 
gringo, que este se viu impotente e, aturdido e ferido, caiu gemendo 
com a cabega rachada (...)(PENTEADO, 1962,122-3)

No discurso operario, a questao do t rabalho infantil assumia a dimensao de luta pela 

preservagao do campo de t rabalho do homem adulto, mas aquele que se 

preocupava, ao mesmo tempo ref letia a preocupagao de proteger as criangas contra 

a degeneragao f fsica e moral que assolava aquele ambiente, t ransformando a 

crianga em objeto advinha da at ividade fabril. Neste sent ido, alguns grupos de 

movimento operario atuavam no sent ido de enviar a crianga como ser fragil, 

irracional, inocente, que deixaria ser moldado e preparado gradualmente para a vida 

adulta. (RAGO, 1983, p. 142)

A  resistencia das criangas no interior do processo de trabalho nao se 

manifesta apenas na forma de desergao ou fuga do trabalho, no “f reio" a produgao 

nas provaveis brincadeiras nao contadas que tomaram os cont ramestres tao furiosos 

e violentos sobre os meninos.

Se  as t ransformagoes sociais que const ruiram novas formas de 

relacionamento e est ilos de vida ja se most ravam, nos anos 60, profundas e 

perturbadoras, elas se acelerariam ainda mais, nas decadas seguintes, passando a 

intervir em setores que haviam sido, por muito tempo, considerados imutaveis, t rans- 

historicos e universais. As  novas tecnologias reprodut ivas, as possibi l idades de 

t ransgredir categorias f ronteiras sexuais, as art iculagoes corpo-maquina a cada dia 

desestabii izam ant igas certezas; implodem nagoes tradicionais de tempo, de espago, 

de “realidade”; subvertem as formas de gerar, de nascer, de crescer, de amar ou de 

morrer.

Todas essas t ransformagoes afetam, sem duvida, as formas de viver e de 

construir ident idades de genero e sexuais. Na verdade, tais t ransformagoes
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const i tuem novas formas de existencia para todos, mesmo para aqueles que, 

aparentemente, nao as experimentam de modo direto.

Muitos consideram que a sexuaiidade e algo que todos nos, possuimos 

naturalmente. Aceitando essa ideia ,f ica sem sent ido argumentar a respeito de sua 

dimensao social e polit ica ou a respeito de seu carater construido. A  sexuaiidade 

seria algo “dado” pela natureza, inerente ao ser humano. Ta l  concepgao se ancora 

no corpo e na suposigao de que todos v'rvemos nossos corpos, universalmente, da 

mesma forma. No entanto, podemos entender que a sexuaiidade envolve rituais, 

l inguagens, fantasias, representagoes, simbolos, convengoes... processos 

profundamente culturais e plurais. Nessa perspect iva, nada ha de exclusivamente 

“natural” nesse terreno, a comegar pela propria concepgao de corpo, ou mesmo de 

natureza. At raves de processos culturais, def inimos o que e -  ou nao- natural; 

produzimos e t ransformamos a natureza e a biologia e, consequentemente, as 

tomamos historicas. Os  corpos ganham sentido socialmente. A  inscrigao dos 

generos -  ou feminino ou mascul ino- nos corpos e feita, sempre, no contexto de uma 

determinada cultura e, portanto, com os marcos dessa cultura. As  possibi l idades da 

sexuaiidade -  das formas de expressar os desejos e prazeres -  tambem sao sempre 

socialmente estabelecidos. As  ident idades de generos e sexuais sao, portanto, 

compostos e def inidos por relagdes sociais, elas sao moldadas pelas redes de poder 

de uma sociedade.

Sem duvida, nao era a primeira vez na historia que se invest ia sobre o corpo 

do homem. Sabe-se que desde a Grecia Ant iga, o corpo, de uma forma ou de outra, 

foi (e e) alvo de interesse pelo homem. Porem, o seculo da racionalidade procurou 

produzir urn t ipo de individuo com urn comportamento desejado pelo sistema de 

dominagao capitaiista emergente, f azendo nascer uma arte do corpo para sujeita-lo.

Infdncia com des(a)f ios

Como sabemos, a infancia e a fase decisiva na historia de cada vida e que 

sao as primeiras experiencias que formam a base do carater, do equil ibrio emocional 

e do sadio relacionamento interpessoal.

A  crianga ao nascer nao e feita senao de carencia e nao possui nada de seus 

ref lexos que Ihe garantem a sobrevivencia. Pois ainda nao possui nenhum ponto de 

referenda. E apenas urn animal, com sensagoes, emogoes e necessidades, alem de
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si esta o nada e, alem, urn mundo imenso, com um aglomerado confuso de quadros 

de toda ordem. Fora de si mesmo estao as pessoas, as coisas, as normas, as 

tecnicas, as instituigoes, um universo dentro do qual devera se incorporar, sem 

perder a sua individualidade.

Entao, com toda f ragilidade, a crianga depende do adulto, obedece e segue 

seus ensinamentos, um corpo desprotegido de saber, vulneravel carater, que pode 

de uma forma ou de outra se levado a caminhos diversos, a miseria, a 

desestruturagao familiar, a necessidade dos adultos, levam a crianga a prat ica de 

delitos indesejados, a f im de suprir as carencias de seu ser individualmente a favor 

de outros.

Esta fase de desenvolvimento tern periodos caracterf st icos, acontecimentos 

marcantes na fase da infancia. (HADDAD, 2006). A  primeira infancia da-se pela 

aquisigao de macha, ou seja, os primeiros passos da crianga, o aparecimento da 

l inguagem, o falar pela primeira vez, a descoberta da auta-ident idade. Ja  a segunda, 

e marcada pela descoberta dos dois sexos.da realidade exterior, a fase da 

descoberta de ser menino e menina, essa transformagao f az a crianga sent ir-se 

diferente, sem saber por que daquela fase, a realidade exterior, pela l inguagem 

social izada pela social izagao at raves dos companheiros. O conf lito edipiano e a 

formagao de uma consciencia rudimentar. A  grande conquista e a inidat iva. A  

terceira infancia e a fase da escolarizagao, do desenvolvimento do pensamento 

logico (curiosidades intelectuais intensas), do aparecimento do novo eu (o eu social), 

e a af i rmagao do “eu exterior’’. A  maior aquisigao dessa fase e o t rabalho e a 

competencia, que abordarei no terceiro capitulo desta monograf ia quando me 

aprofundarei da crianga e sexualidade na escoia e comunidade social.

Poder-se-iam citar outros f ocos que, a part ir do seculo XVIII ou do seculo XX, 

entraram em at ividades para suscitar os discursos sobre o sexo. Inicialmente, a 

medicina, por intermedio das “doengas dos nervos”; em seguida a psiquiatria, 

quando comega a procurar do lado da ext ravagancia, depois do onanismo, mais 

tarde da insat isfagao e das “f raudes contra a procriagao”, a et iologia das doengas 

mentais e, sobretudo, quando anexa ao seu dominio exclusivo, o conjunto das 

perversoes sexuais; tambem a just iga penal, que por muito tempo ocupou-se da 

sexualidade, sobretudo sobre a f orma de crimes “cropulosos” e ant inaturais, mas 

que, aproximadamente na metade do seculo XIX se abriu a jurisdigao muida dos 

pequenos atentados, dos ultrajes de pouca monta, das perversas sem importancia,
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enf im, todos esses controles sociais que se desenvolveram no f inal do seculo 

passado e f i lt raram a sexualidade dos casais, dos pais e dos f ilhos, dos 

adolescentes perigosos e em perigo -  t ratando de proteger, separar e prevenir, 

assinalando perigos em toda a parte, despertando as atengoes, solicitando 

diagnost icos, acumulando relatorios, organizando terapeut icas; em torno do sexo 

eles irradiaram os discursos, intensif icando a consciencia de urn perigo incessante 

que const itui, por sua vez, incitagao a se falar dele. (FOUCAULT, 1997, p. 32)

No entanto, a descoberta do sexo, sexualidade nesta fase, neste periodo 

escolar, e bem presenciada, pelo fato do afeto, carinho da crianga com o outro, uma 

amizade de conf ianga, cumplicidade entre eles.
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Capitulo III

Expressoes da sexualidade infantil na escola e 

comunidade

As palavras so tem signif icados na 

corrente do pensamento e da vida.

W ITTGENSTEIN , 1989, p. 141
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CAPITULO III

EXPRESSOES DA SEXUALIDADE INFANTIL NA ESCOLA E COMUNIDADE

Como vimos nos capf tulos anteriores, venho abordando o tem a sexualidade 

infantil, estudando a sexualidade desde o seculo XVII ao XIX epoca de repressao 

propria das sociedades burguesas, como forma de disciplinar a vida do ser infantil, 

as sexualidades mult iplas a que aparecem com as idades (sexual idade do latente ou 

da crianga). Nessa diregao pretendemos reaf irmar nossa convicgao de que a nogao 

de infancia nao e uma categoria natural, mas profundamente histories e cultural, 

cabendo, assim, ressaltar que entre o pensamento f i losof ico, a infancia, as ligagoes 

sao estreitas e tao ant igas como a propria f i losof ia (Gagnebin, 1997). A  abordagem 

mostra t ratar-se menos de urn discurso sobre sexo do que de uma mult ipl icidade de 

discursos, produzidos por toda uma serie de mecanismos que f uncionam em 

diferentes instituigoes.

Isto vem sendo discut ido por alguns f ilosofos, e deixando opgao que 

possamos encont rar as possibi l idades de se poder discut ir diante da sociedade, 

principalmente escolar. Ja  que os pais, muitas vezes se recusam a omit irem de que 

o sexo existe e precisa de forma segura ser orientada para const ruimos 

adolescentes e homens crf t icos.

O f racasso da familia tomou-se uma questao nacional, que compromete nao 

so o dest inol individual mas, sobretudo, o futuro do pais. Ou seja, se nao esta 

cumprindo com o seu dever de educagao, a intervengao of icial se faz, mais do que 

possivel, necessaria e legit ima:

Entretanto, como pelas circunstancias ainda infelizes do nosso pais, 
a educagao domestica acha-se ainda atrasadissima e extremamente 
viciosa, nao ha rem6dio senao exigir dos professores que cuidem 
desse ramo de seus discipulos com mais esmero e cuidado do que 
seria preciso no primeiro caso.(BOCAIUVA, 1986, p. 138)

O invest imento ora na escola, ora na familia, ou nas duas ao mesmo tempo 

sobre os infantes se fazia condigao necessaria pois e desta “bri lhante mocidade” que 

ela espera sua salvagao e prosperidade futura.7

7 Antonio Nunes de GOUVEIA. Apud Jurandir Freire COSTA. Op. Cit,, p. 193.
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Neste terceiro capitulo, trataremos das expressoes da sexuaf idade infantil na 

escola e na comunidade, como vem sendo discut ido o sexo dentro e fora de casa, e 

o papel da escola neste invest imento, alem de algumas questoes atuais que 

merecem ref lexao.

As manifestagoes da sexualidade infantil mais f requentes acontecem na 

realizagao de caricias no proprio corpo, uma curiosidade sobre o corpo do outro, nas 

brincadeiras com colegas, nas piadas e musicas jocosas que se referem ao sexo, 

perguntas, ou ainda, na reprodugao de gestos e at itudes t ipicos da sexualidade 

adulta.

No espago domest ico, os famii iares atribuem seus proprios vaiores e essas 

manifestagoes por meio das mais variadas posturas. Alguns reconhecem como 

legit imo o desejo da crianga, outros consideram nocivo.

Essa manifestagao tambem aconteceu no ambito escolar e e necessario que 

a escola, como inst ituigao educacional, se posicione clara e conscientemente sobre 

referencias e limites com os quais ira trabaihar as expressoes da sexualidade dos 

alunos. Se  e pert inente ao espago da escola o esclarecimento de duvidas e 

curiosidades sobre a sexualidade, e importante que a escola contribua para que a 

crianga discrimine as manifestagoes que f azem parte de sua int imidade e 

privacidade das expressoes que sao acessiveis ao convivio social.

As  manifestagoes mais f requentes nos ciclos iniciais sao a manipulagao 

curiosa dos genitais e as brincadeiras que envolvam contato nas regioes genitais. A  

intervengao do educador nessas situagoes deve se dar de forma a apontar a 

inadequagao de tal comportamento as normas do convivio escolar. Nao se trata, 

portanto, de julgar tais manifestagoes, mas apenas de delimitar a uma inadequagao 

do espago da escola para efet ivagao. Cabe ao educador compreender, entao, que 

nao se trata de aberragao que just if ique informar os pais sobre tais fatos, devendo a 

propria escola estabelecer diretamente com seus alunos os limites para o que pode 

ou nao ocorrer dentro dela. A  chamada dos pais so se just if ies quando foram 

prat icas muito recorrentes e estejam interferindo nas possibi l idades de 

aprendizagem do aluno.

E comum nesses ciclos a curiosidade sobre concepgao e parto, 

relacionamento sexual ou AIDS. Muitas vezes a curiosidade se expressa de forma 

direta, outras vezes surge camuf lada em brincadeiras erot izadas, piadas, 

expressoes verbais, musicas, etc. Observa-se, tambem, que as criangas reproduzem
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manifestagoes de sexualidade adulta vista na TV  ou presenciadas. Cabe ao 

educador ident if icar essas expressoes como curiosidades acerca dos aspectos 

relacionados a sexualidade e “ intervir” pontualmente, permit indo que as duvidas 

possam ser colocadas e o assunto possa ser tratado de forma explicita. A  

sexualidade esta exatamente na encruzi lhada do corpo e da populagao. Portanto ela 

depende da disciplina, mas depende tambem da regulamentagao. (FOUCAULT, 

1999, p. 300)

Aiem das observances feitas com o aluno, como uma de suas competencias, 

a escola estara incluindo-o no seu projeto educat ivo a orientagao sexual. Isso implica 

uma def inigao dos principios que deverao nortear o trabalho de orientagao sexual e 

sua explicagao para toda a comunidade escolar envolvida no processo educat ivo. 

Esses principios determinarao desde a postura que se deve ter em relagao as 

questdes relacionadas a sexualidade e suas manifestagoes na escola, ate a escolha 

de conteudos a serem t rabalhados junto com os alunos. A  coerencia entre os 

principios adotados a e a prat ica cot idiana da escola devera pautar todo o trabalho. 

E s e e a  sexualidade que art icula o corpo com a populagao, e a norma que art icula 

os mecanismos disciplinares (que atuam sobre o corpo). A norma se aplica tanto ao 

corpo a ser disciplinado quanto a populagao que se quer regulamentar, ela efetua as 

relagoes entre ambos, a part ir deles mesmos, sem qualquer exterioridade, sem 

apelar para algo que seja externo ao corpo e a populagao em que esta esse corpo.

Entao, ao tratar do tema associado a tao grande mult ipl icidade de valores da 

art iculagao desse corpo, a escola devera entender a necessidade de abrir urn 

espago para ref lexao como parte do processo de formagao constante de todos os 

envolvidos no processo educat ivo.

Pelo que vem sendo exposto, poderiamos dizer que a educagao sexual surge, 

no seculo XX, t razendo em seu bojo, signif icat ivamente, as concepgoes medico- 

higieneistas que inf luenciaram profundamente a polit ics educacional of icial no seculo 

XIX mesmo passando a ser uma reivindicagao da sociedade civil organizada. Nasce 

a educagao sexual, objet ivando o com bate a masturbagao, as doengas venereas 

e ao preparo da mulher para o papel da esposa e mae, sempre com objet ivos 

de “saude publica” e de “ moral sadia” , procurando assegurar-se a saudavel 

reprodugao da especie. (FOUCAULT, 1992, p. 268.)

A  contestagao a educagao sexual nas escolas tambem foi mencionada num 

livro de 1954, int itulado OBRAS COM PLETAS DO PADRE LEONEL FRANCA, SI.; o
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capitulo XV: a f ormagao da personalidade e sinalizador, o autor discute o que 

entende por “educagao sexual” e coloca a quem, em sua concepgao, caber o deve 

de propiciar esta educagao para os infantis e os adolescentes. Nesta obra, em nome 

da moral e dos bons costumes, defende veementemente que a familia cumpra esse 

papel orientador e nao a escola, ou o estado enquanto poder publico. Alem de que a 

sexualidade aparece como urn misterio a ser desvendado. Rosa Maria de Araujo 

argumenta:

Parece-nos de capital importancia excluir qualquer iniciagao sexual 

feita coletivamente nas escolas. Nos misterios da vida quem deve 
iniciar os adolescentes sao os pais. So o lar reune as condigoes 
psicologicas e morais para uma educagao sadia e eficiente na 
materia tao delicada (ARAUJO, 1993, p.312).

Essa materia faci lmente moldavei, o Estado deveria preocupar-se em formar o 

carater da crianga, incut indo-lhe o amor ao trabalho, o respeito pelos superiores em 

geral, as nogoes de bem e mal, de ordem e desordem, de civil izagao e barbarie, 

enf im, os principios de moral burguesa.

Por isso, tendo a familia burguesa, como seu principal agente, a sociedade 

reprime a sexualidade do infante e do idoso part icularmente as mulheres, de 

procurar urn objeto de amor ou urn subst ituto para aquele que foi perdido. Obriga-o 

com isso a tentar bastar-se a si proprio at raves da est imulagao pessoal de seu 

corpo. Assim agindo, dentre out ras coisas, desconsidera o fato de que tambem ela 

esta apto para amar, ja que, como nos diz a psicanalise, o sujeito em nenhum 

periodo de sua vida at inge a perfeigao de sua vida sexual. Isso deixa margem a 

interferir-se que, na idade avangada, o individuo passa a amar erot icamente o outro 

com os meios que Ihe sao dispomveis e livre de condenagao da sobrecarga 

sublimatoria, em que os net inhos, preferenciaimente, representam os objetos para 

os quais sua pulsao sexual deva se dirigir -  o fato e que a sexualidade na pessoa 

idosa e quase sempre vista como aberrante, desviante. Mesmo em reiagao ao idoso 

de poses, que da prova de sua capacidade sexual e reprodut iva e nao faltam 

comentarios ou duvidas a provas de fatos. Se Freud mesmo diz que esquecemos 

nossa sexualidade do tempo de infancia devido aos efeitos produzidos nela pela 

agao do recalque, por que negamos a do idoso se antes nao fomos velhos? Seria 

por causa das dif iculdades edipicas que impedem a admissao da existencia da 

sexualidade ent re urn homem e uma mulher adultos que, af inal sao meu pai e minha
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mae? Seria a necessidade de recobrir essa realidade com a mesma fantasia 

angelical que serve para negar a sexualidade infantil? (FREUD, 1970, p. 164)

Ha urn secuio, Freud revelou a ciencia que a sexualidade humana se 

manifests desde o inicio da vida. No entanto, as pessoas ainda relutam em aceitar 

essa evidencia. A  resistencia ao conhecimento da sexualidade na infancia parece 

caminhar lado a lado com aquela demonst rada em relagao a sexualidade do idoso. 

Se as babas sabiam do erot ismo nas criangas antes de Freud, como ele diz, os 

enfermeiros e enfermeiras tambem tern o conhecimento de sua existencia entre os 

idosos a quern o cuidado Ihes e conf iado. (FREUD, p.164). Freud af irma que o 

excesso de coergao sexual, promovido pela cont inua e cada vez mais intensa 

exigencia de sublimagao, nao tras maiores benef fcios a colet ividade (FREUD, 1970, 

p. 191), exatamente pela fatura que Ihe e cobrada com a neurose individual.

Na infancia, somos “maquinas” de fantasia, e na medida em que crescemos 

nossas fantasias mudam e geralmente tomam-se mais sexuais. Quando se 

aproxima a possibi l idade de uma relagao sexual, a mente da lugar a desejos e 

imaginagoes ao que queremos at raves das fantasias. Isso porque desde muito cedo, 

temos a necessidade de fantasiar, seja em temas sexuais ou nao. Para as criangas, 

o mundo de fantasias serve para dar melhores sat isfagoes e intensidade aquilo que 

elas vivem. Como por exemplo, uma crianga gosta de fantasiar um mundo magico 

de seus brinquedos com “vida”, e viver melhor f ormas de comunicagao na infancia.

“Vivendo em sociedade, acrianga aprende a planejar, direcionar e avaliar sua 

agao. Ao  longo desse processo, ela comete alguns erros, ref lete sobre eles e 

enf renta a possibi l idade de corrigi-los. Experimenta alegria, tristezas, perlodos de 

ansiedade e de calma. Trata de buscar consolo em seus semelhantes. Nao concebe 

a vida em isolamento” (DAVIS, 1999, p i  7). Porem, esse disposit ivo tern, como razao 

de ser, nao o reproduzir, mas o proiiferar, mover, anexar, inventar, penetrar nos 

corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populagoes de modo 

cada vez mais global.

Ent3o a crianga vai crescendo, tambem ira crescer o numero de pessoas com 

quern ela tera contato; a escola e um destes contatos importantf ssimos. E nela onde 

a crianga ira ampliar os seus conhedmentos, cognit ivos e sociais, desenvolvendo-se 

para encarar a vida.

Hoje, em nossa sociedade, a televisao e os outros sistemas de comunicagao 

estao de uma forma mais presente em nosso lar. Esta presenga chega a uma certa
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forma a dominar algumas de nossas atitudes. Como por exemplo, a nossa forma de 

vest ir-se, imitando determinado personagem de alguns programas preferidos.

Queira-se ou nao, estas experiencias comuns modif icaram profundamente a 

relagao entre os sexos e suas def inigoes especif icas, em benef icio de uma igualdade 

maior, mas tambem, talvez, de uma certa semelhanga f ratema. Por viver as mesmas 

situagoes, ambos os sexos aprenderam a reagir de uma forma semelhante. Quando 

nao atendemos aos desejos da sociedade temos que enf rentar toda a sua forga para 

ent rarmos pelo espago que desejamos; ou entao, reprimimos desejos que por forga 

da sociedade nao se pode sentir.

Porem, a sexualidade se inscreve num contexto cultural, em que a 
religiao e um fetor importante no estabelecimento de normas e 
preceitos que visao a negar o com portamento sexual. Todas as 
religioes em todas as epocas, procuraram determinar os limites da 
sexualidade humana. Mas e preciso relalivizar a influencia das 
religioes no dominio da vida sexual, tendo-se em oonta que os 
poderes politicos tern utilizado os preceitos religiosos para f ixar os 
padroes que servem seus designios. (WEREBE, 1998, p. 56)

£ na comunidade escolar, que a crianga dar seus primeiros passos, exemplo, 

o namoro surge muita vezes na infancia, mas neste caso, as criangas namoram de 

forma diferente dos adolescentes, jovens e adultos. Porem, tambem existem jogos 

sexuais caracterist icos da infancia. £  um namoro de brincadeiras que surge no 

colegio, na rua, no bairro, com os primos, com beij inhos no rosto ou as vezes na 

boca.

Tanto meninos quanto meninas sentem curiosidade e at ragao sexual, de 

acordo com sua idade. Eles procuram as revistas dos mais velhos, sejam eles seus 

pais, irmaos, olham pela fechadura, olha um irmao namorando, tern as novelas que 

mostram, beijam a parede, a boneca, etc. A  atragao sexual e caracterist ica da idade, 

nao necessariamente uma relagao em si.

Na adolescencia, esta curiosidade e atragao se intensif icam que e o perf odo 

em que o corpo esta em fase de mudangas. Nesta fase ocorre o primeiro namoro, 

primeiro beijo, primeiro amor. £  uma fase de descobertas. £ muito mais comum o 

“f icar” que o proprio namorar.
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Eles querem falar de sexo?

Enf im, estamos lado a lado com nossas criangas, consumindo sexo por meio 

de revistas, f i lmes, programas infantis ou nao, por meio da musica e da danga e, as 

vezes, paralisamos desconcertados quando elas nos abordam diretamente sobre o 

tema “sexo” que e sempre assumido como “assunto deiicado, melindroso e dif icir.

Por que tanto const rangimento por parte dos adultos? Por que tanta vergonha 

e falta de est rategias para reagir as perguntas e manifestagoes da sexualidade 

infantil? Por que reagoes omissas ou ment irosas que vao do “f ingir que nao ouve e 

ve” a ameaga de que a crianga vai “se machucar ou pegar bichinhos e sujeira se 

colocar a mao la ou se beijar na boca”? Como falei no segundo capitulo (BORGES 

47-48), p. 17 da monograf ia.

O que se diz sobre o sexo nao deve ser analisado como uma simples tela de 

projegao desses mecanismos de poder. E justamente no discurso que vem a se 

art icular poder e saber. E, por essa mesma razao, deve-se conceber o discurso 

como uma serie de segmentos descont inuos, cuja fungao tat ica nao e uniforme nem 

estavel. Mas precisamente, nao se deve imaginar urn mundo de discurso excluido, 

ou entre o discurso dominante e o dominado, mas ao contrario, como uma 

mult iplicidade de elementos discursivos que podem ent rar em estrategias diferentes.

Mas, por enquanto, a tal da “naturalidade” parece so estar presente quando a 

sexualidade aparece compart ilhada no espago publico ou quando nos referimos a 

ela associada a palavroes ou em conversas “safadas”.

No espago privado, na int imidade, na hora de palavras bonitas e conversas 

carinhosas, que o olho no olho com nossas criangas pedem, nos desconcertamos, 

nos f ragi l izamos e nos confundimos, denunciando como esse e ainda urn assunto 

dif icil, dei icado e que t ras a tona lembrangas de nossas proprias vivencias infantis 

mal conduzidas e mal resolvidas, que misturam medo com prazer, curiosidade com 

cast igo, desejo com culpa... Presas vulneraveis e faceis para manipulagoes, somos 

nos... (TOGNOZZI , p. 48-49)

Os discursos, como o silencio, nem sao submet idos de uma vez por todas o 

poder, nem opostos a ele. E preciso admit ir em jogo complexo e instavel em que o 

discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e tambem 

obstaculo, ponto de resistencia e ponto part ida de uma estrategia oposta. O 

discurso veicula e produz poder, reforga-o mas tambem o expoe, debilita e permite
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barra-lo. Da mesma forma, o sifencio e o segredo dao guariba ao poder, f ixam suas 

interdigoes, mas, tambem, af rouxam seus lagos, e dao margem a tolerancias mais 

ou menos obscuras.

Estas criangas e adolescentes estao descobrindo a sexualidade e os limites 

do proprio corpo. Veja uma pergunta de uma crianga, feita a professora na sala de 

aula: “Professora, por que a minha xexeca pisca quando eu vejo um homem e uma mulher 

se beijando na televisao?”8

Esta e uma pergunta feita por uma aluna de oito anos, para a orientadora 

sexual Dilma Lucy de Freitas durante uma aula, isso poderia provocar diversas 

reagoes na professora, se ela most rasse espanto e indignagao, por exemplo, as 

criangas deduziriam que sent ir essas coisas deve ser normal. Se f ingisse nao ter 

escutado, os pequenos achariam que e melhor nao falar sobre o corpo (e mais tarde, 

sobre a sexualidade). Dilma respondeu que o corpo recebe est imulos: um cheiro 

gostoso de comida f az a gente sent ir vontade de comer e um vento f rio f az a pele 

arrepiar. Do mesmo modo, algumas imagens (como o casal que se beija) est imulam 

os orgaos sexuais e por isso a vagina se contrai (“pisca”). A  aluna sat isfeita com a 

informagao, foi brincar.

Desde bebes, sent imos o prazer de tocar o proprio corpo e descobrir as 

diferentes sensagoes que ele nos proporciona. Fingir que as criangas nao passam 

por esse processo e negar a corporeidade. O sexo e parte da vida das pessoas 

(alias, uma parte importante e muito boa) e e por essa razao que a escola e a familia 

devem ajudar a construir nos pequenos uma visao sadia e sem preconceitos. “Esse 

e um tema que envolve sent imentos desejos e, portanto, nao pode ser abordado so 

com explicagoes sobre o f uncionamento do aparelho reprodutor e palestras medicas. 

A  orientagao sexual deve ser feita com afeto”. Af i rma Antonio Carlos Egypto, 

psicologo e coordenador do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientagao Sexual 

(GTPOS), em Sao Paulo.

O const rangimento dos pais ao tratar do assunto aumenta a falta de 

informagao dos jovens e f az com que a escola se tome o principal espago de 

educagao sexual (vale lembrar que a orientagao sexual e um dos temas t ransversais 

previstos nos Parametros Curriculares Nacionais -  PCN). Nesta reportagem, voce 

vai encont rar historias como a de Dilma -q u e  ocorrem diariamente nas saias de aula 

do pais -  e saber como lidar com essas inquietagoes das criangas. Nos quadras que

8 Nova Escola -  2006 -  Educagao sexual
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acompanham cada caso, a educadora sexual Maria Helena Vilela, do Instituto 

Raplan.em Sao Paulo, sugere algumas boas prat icas para adotar em casa e na 

escola. Sao dicas para todos os professores -  de qualquer area do conhecimento -  

trabalharem com os estudantes no dia-a-dia e tambem para os pais e maes 

interessados na f ormagao de seus f ilhos. Se  a escola t iver um programa de 

educagao sexual vale a pena conversar com os familiares sobre ele9

Por que o invest imento na escola? Ao  at ingir a familia, nucleo base da 

sociedade ocidental, at ingia-se o corpo social. Porem, a educagao medico- 

terapeutica familiar nao correspondeu de maneira sat isfatoria a toda a prescrigao de 

higiene. Qual  a alternat iva? Chega a crianga at raves da educagao escolar. Por 

causa de um certo “f racasso" da familia no cumprimento da formagao dos f ilhos, se 

fazia necessaria outra instituigao captadora e “construtora” de cidadaos -  a escola 

aparece como outra possibi l idade de inclusao dos preceitos higienistas. (COSTA, 

1979, p. 204)10

Alem das observagoes higienistas, a familia vinha sendo obras de crit icas 

tambem por parte de homens publicos, em relagao a educagao de seus f ilhos, , a 

exemplo de polit icos como Quint ino Bocaiuva11 que embora se ident if icasse com 

algumas ideias posit ivistas, defendia as ideias l iberais-democrat icas.12

Como se ve, o clamor pela reforma educacional vinha sendo feito. O educar 

era atacado pelos ideologos do Estado agrario nacional, em consonancia com os 

preceitos da higiene. Assim como Bocaiuva, Leoncio de Carvalho tambem 

comparecia em suas crit icas a familia patriarcal, que nao vinha correspondendo a 

necessidade polit ica de const rugao de um Estado moderno. Leoncio de Carvalho13. 

Conforme Jurandir Freire Costa,em seu discurso de defesa do ensino obrigatorio.

9 Lei o quadro da pagina 27, da Nova escola 2006. Veja tambem a melhor postura em aulas sobre sexualidade 

(pag. 24) e como a orientafao sexual para os alunos com deficiencia (pag. 28). (Nova Escola, 2006).

10 Para Jurandir Costa, o metodo utilizado pela higiene nao difere muito do metodo dos jesuitas. O aparelho 
disciplinar jesuitico foi para os colegios o que o dispositivo militar fbi para as cidades. Os elementos basicos da 
redufao jesuitica dos homens encontravam-se na educagao higienista da infancia. As tecnicas de adestramento de 
um outro metodo assemelhavam-se. Tanto a escolha da crianga como meio de atingir os adultos, quanto o uso do 

corpo como via de acesso ao espirito eram identicos. Os fatores responsaveis pelo sucesso educativo dos jesuitas 
foram, talvez os mesmos responsaveis pela eficiencia da ed u ca te  medica. p. 2004

11 Quanto a essa questao ver a introdu^ao de Eduardo Silva ao livro Ideias Politicas de Quintino Bocaiuva: 

cronologia, introdugao, notas bibliograficas e textos relacionados por Eduardo Silva- Brasilia, Senado Federal. 

Rio de Janeiro: Funda^ao Casa de Rui Barbosa, 1986, p. 55, V. I.

12 Quintino Bocaiuva. Ideias Politicas de Quintino Bocaiuva. cronologia, introdu9ao, notas bibliograficas e 

textos relacionados por Eduardo Silva- Brasilia, Senado Federal. Rio de Janeiro. Funda^o Casa de Rui Barbosa, 
1986, p. 136, V. I.

13 Ministro dos negocios do Imperio, na Republica.

i
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regist rava no nfvel parlamentar a mesma luta do Estado contra a familia patriarcal 

ant iga. (COSTA, 1979, P. 193)

Todos esses elementos higienistas, nos impoe uma forma de evitar falar do 

sexo, a familia deixando sua responsabil idade de educar omit indo as perguntas e 

jogando para a escola resolver o problema de sexualidade.

Sob o tema geral de que o poder reprime o sexo, como na ideia da lei 

const itut iva do desejo, encont ram-se a mesma hipotet ica mecanica do poder. Ela e 

def inida de maneira est ranhamente limitativa. Primeiro, porque se trataria de urn 

poder pobre em seus recursos, economicos em seus procedimentos, monitorio na 

tat ica que utiliza, incapaz de intervengao e como que condenado a se repetir 

sempre. Em segundo lugar, porque o poder que so teria a potencia do “nao” 

incapacitado para produzir, apto apenas a colocar limites, seria essencialmente ant i- 

energia, essa seria o paradoxo de sua ef icacia: nada poder, a nao ser levar aquele 

que sujeita a nao f azer senao o que Ihe permite. Enf im, porque e um poder cujo 

modelo seria essencialmente juridico, cent rado exdusivamente no enunciado da lei 

e no f uncionamento da interdigao. Todos os modos de dominagao, submissao, 

sujeigao se reduziriam, f inalmente, ao efeito de obediencia. (FOUCAULT, 1997, p. 

83)

Segundo Foucault , deixa falar para melhor controlar, o que signif ies reprimir, 

assim regula-se o “ irracional sexual”. Seculo XX.

(...) passar-se-ia das interdigoes sexuais imperiosas a uma relativa 
tolerancia a proposito das relagdes pre-nupciais; a desqualif icagao 
dos perversos teria sido atenuada e, sua condenagao pela lei, 
eliminada em parte; ter-se-iam eliminado, em parte, os tabus que 
pesavam sobre a sexualidade das criangas. (FOUCAULT, 1992).

Essa abordagem deve facilitar as criangas maior contato, conhecimento e 

apropriagao de seu proprio corpo; a part ir dai propiciar a extensao desse 

conhecimento para o corpo em t ransformagao do adolescente e o corpo do adulto, 

destacando entao as potenciaiidades reprodut ivas e afet ivas. (PCN, p. 142)

Em todo o caso, a hipotese de um poder de repressao que nossa sociedade 

exercia sobre o sexo e por mot ivos economicos, revela-se insuf iciente se for preciso 

considerar toda uma serie de reforgos e de intensif icagoes que na primeira 

abordagem manifesta; proliferagao de discursos, e discursos cuidadosamente 

inscritos em exigencias de poder; solidif icagao do desposito sexual e const ituigao de
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disposit ivos suscept iveis, nao somente se isola-lo, mas de solicita-lo, const ituf -lo em 

foco de atengao, de discurso e de prazeres; produgao forgosa de conf issao e, a 

part ir dela, instauragao de urn sistema de saber legit imo e de uma economia de 

prazeres mult iplos. Muito mais do que urn mecanismo negat ivo de exclusao ou de 

sujeigao, t rata-se da colocagao em funcionamento de urn rede sutil de discursos, 

saberes, prazeres e poderes; nao se trata de urn movimento obst inado em afastar o 

sexo selvagem para alguma regiao obscura e inacessivel mas, pelo contrario, de 

processos que disseminam na superf icie das coisas e dos corpos, que o excitam, 

manifestam-no, f azem-no falar, implantam-no no real e Ihe ordenam dizer a verdade: 

todo urn cint ilar visivel do sexual ref letido na mult ipl icidade dos discursos, na 

obst inagao dos poderes e na conjugagao do saber com o prazer. (FOUCAULT, 

1997, p. 70-71)
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CONSIDERAQOES FINAIS

As analises e ref lexoes empreendidas no decorrer da pesquisa permit iram- 

nos perceber a forga do poder da l inguagem na const ituigao da historia e, 

part icularmente, da elaboragao de uma rede discursiva em tomo da sexualidade 

infantil. Este tema refere-se as questoes f isicas e biologicas, ou seja, t ransformagoes 

no corpo, bem como afet ivas, emocionais, psicologicas, que f azem parte da 

subjet ividade do ser humano. A  sexualidade nao esta l igada somente ao sexo- 

orgaos genitais - mas a todo o corpo e comportamentos.

Como vimos no decorrer deste trabalho, a educagao sexual escolar surge 

marcadamente por prat icas medico-higienistas inf luenciadas pela medicina surgida 

na Europa no seculo XVIII. Sem duvida, esta forga nao e a mesma daquele seculo 

XIX, mas esta presente na escola, de uma forma ou de outra, ate os nossos dias. A  

escola ainda resiste nesses papeis sexuais, pune os “delitos”, dita e transmite 

preceitos da higiene de forma cientif ica, sem discut ir questoes socio-poli t ico- 

economicas que provocam a “falta de higiene” de seus educandos.

A  escola ainda const itui este espago de poder quando se fata do sexo, porem, 

valorizando-o como o s eg redo -  fala de sexo de maneira (re)velada. A  educagao 

sexual escolar informa como deve se comportar os meninos e meninas de acordo 

com cada fungao adequada, como aquilo que e certo e errado. A  sexualidade e uma 

questao da propria sociedade, uma questao de ddadania, mas as vezes nao e 

tratada dessa forma. Neste sent ido, a educagao sexual escolar deve propiciar uma 

ref lexao voltada para as mult iplas manifestagoes da sexualidade humana: o sexo, os 

desejo, o medo, o amor, o corpo biologico, o corpo social, o corpo cultural, a paixao, 

a sensibil idade, os papeis sociais/ sexuais.

A  educagao sexual e antes de tudo Educagao e, como Educagao, tern o papel 

de provocar mudangas. Alunos, professores e/ ou educadores podem juntos buscar 

construir urn conhecimento sobre sexualidade humana para darem, ou nao, novos 

signif icados as suas vivencias. Necessariamente, nao deve exist ir um agente, dentro 

da escola como o professor de ciencias... etc., explanando sobre sexualidade, 

apesar que o t rabalho sexual deve ser pensado numa perspect iva interdisciplinar, 

pensando a part ir da colet ividade.

£ imprescindivel discut ir sobre a sexualidade, hoje, as varias formas de 

prat icas que nos deparamos no nosso dia-a-dia, o descaso por parte das instituigoes 

escolares dif ioulta nossa maneira de agir. Anal isar o presente de forma crit ica e
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assim se repensar o lugar da educagao sexual escolar, ref letir e quest ionar 

preconceitos, tabus, interditos e valores postos.

Por f im, a analise apresentada nao dar conta de todas as questoes que 

poderiam ser suscitadas sobre a tematica “sexualidade infantil” , mas sim, contribuir 

para se (re)pensar as prat icas de Educagao [sexual] escolar, como vem sendo 

desenvolvida e por quem. As  lacunas na monograf ia sao muitas, mas olho para a 

mesma e nos sent imos orgulhosos de saber que foi uma contribuigao singela, mas 

signif icat iva, aos estudos sobre a sexualidade. Ta lvez a escrita deste trabalho seja a 

escrita de nossas proprias sexualidades, interditadas e vigiadas durante a nossa 

infancia.
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