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Resumo

Este trabalho destaca marcas discursivas nas vozes de crianyas e ado
lescentes em condiyoes de tutela publica no Brasil e na Colombia, conside
rando que elas estao atravessadas pelas trajetorias institucionais de prote
yao em ambos os paises, nas quais se destacam diferenyas sociojuridicas
importantes. A quesmo central epensar se tais trajet6rias contextuais pro
duzem efeitos diferenciados nas discursividades que as pr6prias crianyas e
os adolescentes participantes desta pesquisa constroem sobre sua condi
yao social e identitaria de tutelados. Assim, levou-se a cabo, no Brasil e na
Colombia, urn conjunto de oficinas tematicas e gropos focais com algumas
crianyas e adolescentes de instituiyoes de abrigamento e de outros progra
mas de proteyao. A discussao traz abaila urn conflito de discursos sobre
ser crianya ou adolescente tutelado, em que uma 16gica da cidadania con
fronta-se com uma enraizada 16gicada menoridade, com sua cruel compai
xao e repressao.

Palavras-chave: Crianyas e adolescentes tutelados; 16gica de menoridade;
direitos cidadaos; circularidade institucional.

Abstract

This study aims to highlight some marks in the discursive images ofchil
dren and adolescents in terms ofpublic protection in Brazil and Colombia.

• Guardianship voices, elusive citizenships: discursive images of children and adolescents in Brazil and
Colombia

I Artigo escrito com base no trabalho etnognifico realizado no Brasil e na Colombia como parte da
tese de doutorado em Antropologia Social, defend ida em 2005, no Centro de Pesquisa e P6s
gradua~ao sobre as Americas-CEPPAC/Universidade de Brasilia, Brasil. Endere~o para correspon
dencias: Cra. 4 Norte, 67n-03, B, Calima, Santiago de Cali, Valle Del Cauca, Colombia
(carmencastri@gmail.com).
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Considering that these voices are trespassed by trajectories ofinstitutio
nal guardianship in both countries it is drawn attention to important social
law differences that situates Brazil as a pioneer inside Latin America when
regarding the approval ofan integral protection statute for children and
adolescents (ECA/1990); Colombia has recently approved similar law
(Lei 1098 del 2006, existing since May 2007). The central question to
put forward is whether such contextual trajectories produce different effects
in the discourses that children and adolescents who participate ofthis
research build over their social condition and guardianship identity. Thus,
equally in Brazil as in Colombia, it took place thematic workshops and
focal groups with a number ofchildren and adolescents from guardian
institutions and other protection programs. The discussion suggests con
flicts ofdiscourses about being a child/adolescent under protection, in
which a citizenship logic face up an entrenched minority logic in its cruel
compassion/repression.

Keywords: Children and adolescents under guardianship; minority logic; ci
tizenrights; institutionalcircularity.

Descubrir a los nifios significa, en ultima
instancia, darse cuenta de su relativa au
tonomia. En otras palabras, se debe des
cubrir que los niiios no son simplemente
adultos pequefios. Se van haciendo adul
tos individualmente a 10 largo de un pro
ceso civilizador social que varia de acuer
do con el estado de desarrollo de los res
pectivos modelos sociales de civilizacion.
(NORBERTO ELIAS, 1998)

Por uma considera~iioprotagonica de vozes menorizadas

Embora 0 conjunto de crianyas e adolescentes que dao sentido as id6ias
deste artigo seja urna pequena frayao do imenso universo da inrancia e

adolescencia institucionalizadas no Brasil e na Colombia, constitui urn grupo
profundamente significativo, a respeito dos trayos da vida social expressos
empalavras, imagens e eventos. Eles deixam em cena sentimentos individuais
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de incerteza frente a seu presente e futuro e tambem c1aridades acerca de
quem sao e quem desejam ser, ou seja, reconhecem, desde sua trajet6ria de
vida marcada por experiencias de tutela publica, os lugares sociais e morais
onde estao como forma de sobrevivencia.

Com 0 intuito de me aproximar dessas discursividades, levei a cabo no
Brasil (Brasilia) e na Colombia (Santiago de Cali) urn conjunto de oficinas
temMicas e grupos focais com algumas crian9as e adolescentes de institui
90es de abrigo e de outros programas de prote9ao, no percurso de campo 
realizado entre mar90 de 2002 e maio de 2003 - da tese de doutorado em
Antropologia. Adiscussao ap6ia-se em alguns fragmentos discursivos, traz a
baila urn conflito sobre ser crian9a ou adolescente tutelado, em que uma
l6gica da cidadania confronta-se com urna enraizada l6gica da menoridade,
com sua cruel compaixao e repressao.

Tentei percorrer alguns tra90s dessas vidas, apartir das pr6prias vozes
das crian9as e dos adolescentes com quem construi esta experiencia etno
gnifica, destacando as formas como eles significam a inIancia, adolescencia e
seus direitos, desde seus contextos de institucionaliza9ao e tutela. Efunda
mental salientar que essas vozes, sendo sociais, estao inseridas no que Bakh
tin (1981) chamou de "polifonia", ao analisar 0 carater autoral coletivo den
tro da rela9ao discurso-sujeito, e que, no ambito desta reflexao, remeteria a
ideia de que 0 que foi expresso por cada urna das crian9as e dos adolescen
tes nao pertence unicamente a eles, pois, em suas falas e imagens, ecoam
simultaneamente outras vozes, distantes, pr6ximas e ate imperceptiveis. Sao
as vozes dos espa90s institucionais que cotidianamente os situam como tute
lados e, de modo geral, as vozes da hist6ria politica, cultural e economica
que os nomeia como crian9as, adolescentes ou menores.

Tradicionalmente, crian9as e adolescentes tern ocupado lugares implici
tos no grande espectro cognitivo das ciencias sociais, de forma que 0 que e
pensado e dito sobre essas duas categorias e grupos sociais javern inscrito e
explicado nas reflexoes de outras categorias, grupos sociais e eventos - fa
milia, parentesco, religiao, educa9ao, genero, arte etc. - para dar conta do
mundo da vida adulta (BRANDAO, 1985; CASTRILLON, 2005).

Apenas recentemente crian9as eadolescentes vern adquirindo estatutos
academicos econceituais mais sistematicos, nos diversos campos das ciencias
sociais, refor9ados pelacircul~ao de debates e interpel~oes no campojuridi
co-politico, no que diz respeito aos direitos humanos eacidadania deles.
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Comeya-se a reconceituar seus lugares historicos, outorgando-se-Ihes, des
se modo, a condiyao de sujeitos ativos que, como os adultos, tambem pro
duzem e significam, mediante discursividades epniticas, as tramas sociais,
politicas e culturais que dao sentido a suas trajet6rias de vida (CORSARO,
1997; CORSARO e EDER, 1990; JAMES, JENKS e PROUT, 1998;
SARMENTO, 2002; JAVEAU, 2005, LOPES DA SILVA, MACEDO e
NUNES, 2002; CASTRO, 2001; GRAUE eWALSH, 2003; COHN, 2005,
dentre outrosV

Essas novas maneiras de se entender a inf'ancia e a adolescencia tern
como ponto comurn de partida urna critica as perspectivas funcionalistas e
evolucionistas das relayoes sociais e, particularmente, urnarevisao da cate
goria de socializayao, que subsumiu historicamente as singularidades de
crianyas e adolescentes, na compreensao das formas adultas de constituiyao
social, tomando essas "idades da vida" etapas transitorias e pre-Iogicas. Ao
contrano, essas "idades da vida", como categorias parapensar avida social,
sao inscritas no que Corsaro e Eder (1990, p. 199-200) denominam "pers
pectiva interpretativa". Nessa visao, as crianyas sao compreendidas nos la
yOS sociais, interatuando e negociando com outros, redefinindo entao a no
yao de "estagios", pois se trata de perceber 0 desenvolvimento como urn
dense "processoprodutivo-reprodutivo", que reorganiza 0 conhecimento que
as proprias crianyas tern de si e dos outros e que se modifica na mao de seu
desenvolvimento cognitivo e de suas habilidades de linguagem, ambos estru
turados em seus mundos sociais.

Desde essa perspectiva, Sarmento (2002, p.2) oferece urna ideia im
portante acerca da tradiyao epistemol6gicamodema com relayao ao imagi
nano infantil (que em termos de incompletude pode se estenderaadolescen
cia). 0 autor afirma que esse imaginario se concebe como expressao de urn
deficit, jaque as crianyas - na epistemologia funcionalista e evolucionista
carecem de urn mundo objetivo e racional, que tenha, portanto, vinculos
imperfeitos com a realidade. 0 autor afirma que e na ordem da diferem;a,

, Outra questao a seT salientada e que as perspectivas te6rico-empiricas hegem6nicas sobre a
infiincia e a adolescencia tern sido amplamente construidas em epicentros europeus e anglo
saxOes, influenciando significativamente as reflexOes latino-americanas. Autores como Aries
(1987), Donzelot (1986), DeMause (1982) e Mead (1977, 1978, 1993) sao referencias vitais em
nossas compreensOes sobre a vida social da infiincia e da adolescencia. Contudo, 0 desafio ainda
epensar de forma sistematica e densa como emergem e se debruyam as "idades da vida" em nossas
maneiras de viver os processos civilizat6rios da modemidade ocidental, tendo-se em conta urn
arcabouyo te6rico mais local·e regional.
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e nao do deficit que se deve pensar 0 imaginario e a vida social das crianc;as,
ou seja, no ambito das singularidades emjogo e da participac;ao protagonica
na culturaque as (des)legitima.

Vma interpretac;ao do carater polifOnico das narrativas institucio
nais dessas crianc;as e adolescentes abre 0 leque de sentidos politicos e
socioculturais outorgados as medidas protetivas e assistenciais que 0

Estado exerceem suas diversas instancias. Sao multiplas e complexas as
marcas discursivas construidas nessas vozes cercadas pela tutela publi
ca, que sao ao mesmo tempo estruturadas e estruturantes de formas or
ganicas de explicac;ao dos mundos sociais nos quais eles estao inseridos.
Vale a pena referenciar Geertz (2000, p. 211) que, ao refletir sobre as
recentes formas como os pesquisadores da cultura incorporam 0 conheci
mento da mente, das emoc;oes e dos sentimentos, sublinha a emergencia de
uma concepc;ao da "mente infantil" seriamente revisada em diversas areas
de estudo, como a antropologia, a lingiiistica, a psicologia do desenvolvi
mento. Essa concepc;ao, alias, concepc;oes da "mente infantil", que tam
bern podem fomecer criticas as visoes funcionalistas de 0 que se poderia
chamar "mente adolescente", reivindicam 0 principio de que essas (men
tes) constroem, buscam, preservam e usam significados de modelos de
sociedade, dos outros, da natureza, do pensamento, do eu, dos sentimen
tos etc. Enfim, trata-se de assumir crianc;as e adolescentes em termos de
singularidade relacional, e nao de incompletude, pois eles tambem cons
troem formas organicas de explicac;ao do mundo legitimamente instituidas.
Eles posicionam suas interpretac;oes sobre a complexa relac;ao entre natu
reza e cultura, relac;ao que, desde os olhares adultocentricos, confina essas
crianc;as e adolescentes unicamente na ordem da natureza, que e represen
tada e significada numa dimensao de incivilidade.

Em setratando de crianc;as e adolescentes em condic;oes de tu
tela publica, a singularidade relacional da-se no complexo institucio
nal que se sustenta naquilo que pode ser chamado de 16gica da me
noridade, enquanto constitui uma corporeidade sociojuridica que
transcende os limites civis das idades, para ordenar e classificar na
ordem da moral crianc;as e adolescentes no bojo da dicotomia normal
anormal, e que perdura ainda em contextos como 0 brasileiro, que cons
troem uma tradic;ao juridica de forte visibilidade dos direitos cidadaos
de crian9as e adolescentes naAmericaLatina (CASTRILLON, 2009).
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Como afinna Vianna (1999, p. 167-190), na esteira do conceito de "po
der tutelar" de Lima3, 0 "processo simbolico de substancializal(ao dame
noridade" emais do que urn mecanismo civil de estatuto etario, pois constitui
uma "relal(ao de dominal(ao e hierarquia" frente aconsecuyao de direitos
fonnais, fixando classificRl(oes sobre 0 vinculo social dapopulal(ao dentro de
urn mesmo territorio politico nacional. Nessa perspectiva, e preciso acres
centar que essas classifical(oes possiveis sao atravessadas por categorias e
hierarquias de genero, etnia, classe social, origem tetTitorial, dentre outras.

Os lugares da vida institucional de crian~ase adolescentes

Sao variadas as experiencias institucionais de cada crianl(a e adoles
cente participante destapesquisa e elasdependem profundamenteda ex
periencia definidora de vulneral(aode seus direitos (abusoe exploral(ao
sexuais, trabalho infantil,orfandade etc. e suas mliltiplas combinal(oes per
versas) e da fonna como intervem nelas os programas e servil(os sociais
(abrigos, familias substitutas, casas-lares), apartir de enquadramentos le
gislativos contemplados tanto no Estatuto da Criam;a e do Adolescente
(ECA-BRASIL, 1990) do Brasil como no C6digo del Menor, da Colom
bia, que vigorava na epoca da pesquisa. Esse codigo foi substituido pelo
C6digo de La Infancia y deLa Adolescencia (Lei 1.098, de 2006), apro
vado em maio de 2007 e que, assim como 0 ECA, fundamenta-se e estru
tura-se no Paradigma da Protel(ao Integral que, segundo a Convenl(ao In
ternacional sobre os Direitos da Crianl(a (ONU, 1989), projeta legislativa
mente crianl(as e adolescentes como sujeitos de direitos, incorporando status
juridico dentro de uma logica dos direitos cidadaos, e nao dentro de uma
logica da menoridade.

Sao diversificados os lugares ou espRl(os institucionais onde vivem tais
crianyas e adolescentes com quem construi esta experiencia etnognifica. As
crianl(as e adolescentes de Brasiliapertencem a duas instituil(oes de abrigo:
uma que trabalha na modalidade casas-lares, onde estao sob 0 cuidado de
maes sociais; e outra que abriga fundamentalmente crianl(as e adolescentes
de sexo masculino que viveram nas mas, os quais, num linico espal(o,

3 Lima (1995, p.73-76)salienta que esse poder e urn processo que transcende mecanismos legais e
constitui urna forma de poder estatal, engatado nurn aparelho de redes e rela~oes que gera e legitima
a~oes de identifica~iio e c1assifica~iio populacional no bojo de urn irnaginario de integra~iio nacio
nal, territorial e politica.
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estao sob os cuidados de urn "casal social". As crianyas e os adolescentes
de Cali pertencem a tres instituiyoes: a primeira abriga, num espayo co
mum, adolescentes do sexo feminino que sofreram explorayao e abuso se
xuais; a segunda tambem abriga, num espayo comum, crianyas e adoles
centes de sexo masculino com experiencias diversas de vulnerayao social e
familiar; a terceira instituiyao trabalha na modalidade de semi-intemato,
isto e, crianyas e adolescentes permanecem na instituiyao durante oito ho
ras dimas, particularmente, por estar em condiyoes familiares de precarie
dade economica, recebem assistencia alimentar, educativa e recreativa.
Igualmente, participaram crianyas do programa de lares substitutos (hoga
res sustitutos) de uma sede do Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), entidade centralizada e estatal, encarregada da politica social da
inf'ancia e da familia na Colombia. Adiferenya das crianyas das instituiyoes
anteriores, estas vivem nas pr6prias casas das maes sociais.

Os hibridos perversos da tutela publica

Embora os lugares de proteyao tenham suas especificidades locais
em termos das relayoes de intervenyao construidas com as crianyas e os
adolescentes circulantes, no conjunto de experiencias de institucionaliza
yao, ha trayos comuns no que diz respeito a ser crianya ou adolescente
sob a tutela do Estado, que deixam ver conflitos e ambivalencias entre 0

ideal e 0 real, entre a condiyao de menoridade e a condiyao de cidada
nia, imprimindo discursividades angustiantes e liminares sobre suas traje
t6rias de vida. Tais trajet6rias remetem diretamente a uma condiyao so
cial da menoridade, cujo amago sintetiza as vivencias individuais de vul
nerayao de direitos e as experiencias de institucionalizayao legitimadas a
partir de tal vulnerayao. A condiyao social da menoridade inscreve-se
como fatalidade com trayos perduraveis, pois se situam como centros
estruturantes das identidades dessas crianyas e adolescentes. Nesse sen
tido, alguns fragmentos discursivos expressos em palavras e desenhos
sao significativos4:

M.e.: Que esta acontecendo com as crianyas e adolescentes aqui
em Brasilia?

4 Para preservar 0 sigilo das crian~as e adolescentes, os nomes usados neste trabalho sio ficticios.
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Julio: Eu acho triste eurQ,a crianyaquenasce na rna e nao tern direito a
escola eater sonhos, e a4aba se envolvendo com marginais virando 0

que eles sao. Cheira col~ e nao tern direito de escolha, nao tern urna
familia pra morar. Ai euj acho triste [...] acaba entrando nas drogas.
Depois, quando desce m$.is, nao tern mais chance nenhurna.
Mario: Amaioria fica, ~sim, na rna, e cheira cola na rodoviaria. Nao
tern urna familia boa. As ~utras passamdificuldade, com fome, falta de
escola, dificuldade financ~ira.

Miguel: Adolescente pr mim ea fase mais dificil, porque os maiores
de idade, alguns, poem a cabeya da gente isso e aquilo [.. .]. Emuito
dificil, alguns sobreviv nessa fase e outros nao [...] usar drogas, be-
ber, fumar cheirar, fazer do [ ] ou vai preso [...] ou mata alguem ou
enta~ rouba e termina m rto [ ] ou enta~ vai pra cadeia.

I
(Julio, 11 anos; Mario, d anos; Miguel, 13 anos, instituiyao que abriga
meninos com experienci~ de vida na rna de Brasilia, Brasil)

M.C.: Elegal ou nao ser ~dolescente?
Rafaela: Echato.
M.C.: Porque?
Rafaela: Porque nos so~os urn banda de rejeitados pelos adultos.
M.C.: Por que? Como s~o rejeitados?
Regiane: Eles ficam, as~'m, chamando a gente de rebelde. Ficam di
zendo que nos nao vale snada, ficam dizendo urn monte de coisa.
Lucas: E, que os menino pequenos se inspiram pela gente.
Joio: E, que nos somos xemplos pras crianyas. Eles jogam na nossa
cara. Falam urn monte dd coisa.

(Rafaela, 15 anos; Regiclne, 16 anos; Lucas, 15 anos; Joao, 16 anos,
instituiyao de casas-lares tie Brasilia, Brasil)

Andreia: Eu acho que ajsociedade esta fazendo [...] praticamente a
rejeiyao, rejeitam muito~ crianyas.
M.C.: Como as rejeita?
Andreia: Exploram,por~ue eutenho visto paisquebotampara trabalhar
os filhos muito pequenos [...]Assim, agentevai tomando 0 caminho desde
muito pequeno. Tern criaq.yas desde muito pequenasnadroga, tudo isso
por causa da sociedade ePI que vivemos, a sociedade da intolerancia,
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nao tern compreensao, nao tern carinho [...] 0 que sempre tern se recebi
do sao socos, palavroes, maus tratos, insultos, corrupyao, ate estupro.
Maria: Tern muitas formas de maus tratos na familia. Dns sao os estu
pros dos padrastos com as filhas. Minha mae conseguiu urn padrasto,
enmo,ja comeya molestar a gente sexualmente, me estupra. Tern mui
tos casos em que a gente conta isso para a mae, e a mae nao ta nem ai
ounao acredita, dizque epara tira-lo delae que agente gostadele [...].

(Andreia, 17 anos; Maria, 14 anos, instituiyao de abrigo feminino para
crianyas e adolescentes que sofreram abuso e explorayao sexual da
cidade de Cali, Colombia)

Igualmente, alguns desenhos expressam conflitos e ambivah~ncias nas
vivencias de ser crianya ou adolescente enos ideais juridicos que ate hoje
subsidiamuma condi~o moderna da inf'ancia.

Figural
Joao, 10 anos, casas-lares de Brasilia, desenho realizado apartir de uma

atividade de completar frases.
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A frase do desenho e: "Os direitos mais importantes das crian~as sao...".
Destacam-se nele: ''Nao fumar droga" e "Ter a familia de volta, e nao sofrer
mais". Essa ultima frase e substantiva no contexto desse tipo de institui~ao,

que trabalha comfamilias sociais ou substitutas.
Alem de destacar a frase "La paz de Colombia" (a paz da Colombia)

que, de alguma fonna, aglutinaurna demandamais geral no contextopolitico
do pais, 0 desenho acenaparaurn evento de violencia domestica: ,,[...] que la
ija (hija) resivi6 (recibi6) con un abraso (abrazo) y el padre como venia bor
racho y Ie pego eso es maltrato" ([...] que a filha recebeu 0 pai com urn
abra~o, e ele, como vinha bebado, bateu nela. Isso sao maus tratos).

Figural
Luisa, 12 anos, institui~ao de semi-internato de Cali.
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Essas imagens em palavras e desenhos redimensionam as fonnas ideais
dos lugares e sentimentos sociais destinados tanto a crianyas e adolescentes
quanta aos adultos na modernidade, estando os primeiros na condiyao de su
jeitos em processos de fonnayao fisica, mental emoral, e os segundos, encar
regados de garantir esse desenvolvimento. Porem, as imagens que mostram
essas crianyas emparticularsaoprofundamente atravessadas porconflitos adul
tocentricos, em que aviolencia institui suas pr6prias experiencias de vida.

Nos desdobramentos desses contextos de violencia, definem-se as
c1assificayoes sociais e morais da intervenyao tutelar. Essas c1assificayoes
vem acompaOOadas de lugares institucionais, dentro dos quais crianyas e
adolescentes constroem inflexoes tnigicas que marcam suas identidades.
Nas situayoes e condiyoes vivenciadas por tais crianyas e adolescentes,
persiste a desconsiderayao de um direito fundamental: 0 da escolha, que,
nas palavras de Julio, da instituiyao de Brasilia que abriga meninos com ex
periencias de rna, detennina urn percurso dificil de transfonnar: "Nasce na
rna e nao tem direito aescola eater soOOos, e acaba se envolvendo com
marginais, e acaba virando 0 que eles sao. Cheira cola e nao tem direito de
escoiha, nao tem urna familia pra morar".

Como circulantes de circuitos institucionais de proteyao e assistencia,
apolifoniadessas vozes encontra-se interceptadape1acoexistenciaconflitiva
e ambigua dessas duas 16gicasjuridicas de intervenyao: uma 16gicados direi
tos cidadaos, que define crianyas e adolescentes como sujeitos de direitos,
na qual se projeta urn recoOOecimento digno de suas diferenyas e igualdades;
euma 16gicada menoridade, que define crianyas e adolescentes como sujei
tos de compaixao e repressao, legalizadas no denominado Paradigma da
Situayao Irregular, que detenninaurna criminalizayao ejudicializayao dapo
breza e, particularmente, das familias dos chamados "menores" circulantes
da tutela do Estado.

Tais 16gicas estariam atreladas apadroes reguladores de ordenamento
sociocultural emoral, alias, aprocessos civilizadores maiores - desde a 6tica
de Norbert Elias- que estruturamrelayoes de poder, dominayao ehierarquias
atravessadas porprincipios de c1asse, de genero, de raya, de idade etc., legiti
mando econfigurando cotidianamente as interayoes entre individuo eEstado.
Em tal sentido, as vozes tuteladas das crianyas e dos adolescentes constituem
polifonias sociais, culturais e politicas que, ao estar atravessadas por essas
16gicas, enunciam, desde 0 local, percursos civilizat6rios de nossas rela90es
com as interven90es estatais. Na perspectiva que Geertz (1994, p. 202)
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oferece acerca da relayao entre fato e lei, estas vozes tuteladas tambem cons
troem "sensibilidadesjuridicas", quer dizer, caracterizayoes e imaginarios
vernacu/os sobre essa relayao, sendo essas inflexoes tragicas de suas vidas
institucionalizadasmetaforas acercade principios constitutivos davida soci
al. A16gica da menoridade e a 16gica dos direitos cidadaos, como praticas
discursivas, produzem efeitos reais nas trajetorias da vida dessas crianyas e
adolescentes, definindo processos e rituais especificos entre as categorias
identitarias de "menor" e "crianyaou adolescente".

Nesses amplos contextos de formayao, as sensibilidadesjuridicas des
sas crianyas e adolescentes e as 16gicas de intervenyao significadas podem
ser entendidas no crivo da coexistencia hibrida e contradit6ria daquilo que
Soares (2000, p. 33-39) denomina mode/os cu/turais de constituiyao das
relayoes locais e nacionaiss,que, embora fayam referencia ao ambito brasi
leiro, pelas caracteristicas sociopoliticas, podem ser ampliados a contextos
como 0 colombiano: 0 re/aciona/-hierarquico, que legitima concepyoes
holistas das relayoes, subsidiadas por principios de homa e moralidade, e 0

individualismo igualitario, que e marca paradigmatica da modemidade
ocidental e configurador de imaginarios sobre os direitos, 0 Estado de Bem
estar e as relayoes democraticas.

As trajet6rias de vida dessas crianyase adolescentes evidenciariam,
em algum sentido, essa coexistenciaque, nas afirmayoes de Machado (1985
e 2001), desdobram-se contraditoriamente: se, por urn lado, 0 c6digo re
/aciona/ da honra configura relayoes positivas de reciprocidade, tambem
constitui rela~oes de violencia e desigualdade (genero, idade etc.);ja 0

c6digo individualista legitima os direitos cidadaos, mas tambem urn indi
vidualismo soberbo e egoista, descomprometido com a responsabilidade
social e comunitaria. Como se observanos fragmentos e desenhos referen
ciados, crianyas e adolescentes elaboram suas imagens discursivas daquilo
que os tomou sujeitos de tutela publica e, nas interfaces dos direitos, expli
citam dimensoes perversas. Por exemplo, desde a l6gica relacional dahon
ra, legitimam-se formas de violencia no mundo da casa (abuso sexual pelo
padrasto, maus tratos pelo pai, abandono etc.), enquanto nao se reconhe
cern suas especificidades cidadas, objetivando-se submete-los as hierar
quias de poder domestico e, assim, preservar uma harmonia familiar.

sSoares constr6i suas ideias em analises previas fundamentais como as de Da Matta (1983 e 1985),
que pensa as especificidades brasileiras a luz da rel~ilo entre igualdade e hierarquia e na perspectiva
das considera~Cles te6ricas de Luis Dumont e Marcel Mauss.
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Essa mesma 16gicarelacional da honra lhes tTa9a 0 horizonte da rna, onde se
defrontam nao com urna 16gicade urn individualismo dos direitos cidadaos e
de reconhecimento das alteridades, e sim com urn individualismo narcisista
de exc1usao e nega<;ao social.

As inflexOes trftgicas expressadas nesses fragmentos discursivos se apro
fundam amedida que os programas e servi<;os de prote<;ao e assistencia nao
revertem essa condi<;ao de sujeito tutelado, ao contrario, reproduzem-na
ainda em nome dos pr6prios direitos - nurna circularidade institucional, que
se sustenta na 16gica da menoridade, da compaixoo e repressao. Se, por urn
lado, tais crian<;as e adolescentes sao protegidos e assistidos, Por outro,
como outros marginais daharmonia social e familiar, sao interditados e con
tidos, pois, finalmente, eles seriam portadores daquilo que Goffinan chamou
"quase hurnanidade"6, outorgando-lhes 0 estatuto de anormais. Vma vez in
terditados, procede-se ao exercicio de uma ortopedia moral e de c1asse,
para que essas crian<;as e adolescentes (quase humanos e anormais) se
inc1uam na sociedade, mas sem esquecerque sao menores, sem poder apagar
as marcas de sua institucionalizayao: crian<;as eadolescentes terminam sendo
urn bando de rejeitadospelos adultos nurnasociedadede intolerancia.

Acondi<;ao demenorque causaprofundo mal-estar, porque atentacontra
os valores tradicionais de ordenamento social e familiar - dali que se justifi
quem pnlticas compassivas e repressivas -, tambem e experimentadapelas
pr6prias crian<;as e adolescentes, por meio de sentimentos de culpa e vergo
nha. Nurna busca por encontrar responsaveis por suas desafilia<;5es, algu
mas crian<;as e adolescentes dizem:

M.e.: Alguem e responsavel por haver tantas crian<;as na rna?
Varios adolescentes: Os pais.
M.e.: Por que os pais?
Wesley: Eu acho que e porque os pais nao querem os filhos.
Joao: Nao, aculpanao edos pais. Eporque osmeninos, as crian<;as ficam
fazendo as coisas eos pais nao deixam, ai eles vao embora. Vao prarna.

(Wesley, 12 anos; Jooo, 11 anos, institui<;ao que abriga meninos com
experiencias de vida nas mas de Brasilia, Brasil)

6 Goffman (1963, p. 5) aponta que primeiramente se acredita, sobre as pessoas com algum estigma,
em que elas nlIo slIo completamente humanas.
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Sonia: Para a gente ter chegado aqui numa institui9ao, e porque fez
algo mau [...]. Porexemplo, aconteceu comigo, quando a gente foge de
casa, a gente ja sabe, a gente sabe que e 0 que a gente quer.

(Sonia, 16 anos, institui9ao de abrigo feminino para crian9as e adoles
centes que sofreram abuso e explora9ao sexual da cidade de Cali, Co
lombia)

M.e.: Porque os adultos agem dessejeito tao negativo com as crian9as?
Harold: Porque as crian9as se comportam mal, nao obedecem se pe
dem um favor e a gente nao faz oudiz palavroes 80S mais velhos. Entao,
por isso, batemnelas ou asabandonam.

(Harold, 10anos, institui9ao de abrigo masculino de Cali, Colombia)

Essas culpas obedecem auma moralidade que individualiza as dimen
soes sociais das rela90es, negando, desse modo, as bases contextuais da
exclusao, da desafili~ao e da institucionaliza9ao, de modo que crian9as e
adolescentes tomam..,se responsaveis por excelenciapor sua situa9ao e con
di9ao: "Para a gente ter chegado aqui numa institui9ao, e porque fez algo
mau". Igualmente, esses sentimentos associam-se aumamoralidadeque defen
de as hierarquias domesticas, cujadesobediencia aelas implica algum tipo de
Puni900: ''Porque as cri~as se comportammal, nao obedecem [...] ou dizem
palavroes aos mais velhos. Entao, por isso, batemnelas ou as abandonam".

Eventos como os seguintes sao expressivos de sentimentos de uma ver
gonha que parece marcar-lhes apredetermina9ao da tutela publica.

Evento 1

Luis de 10 anos, da institui9ao de abrigo masculino de Cali (Colombia),
e uma das muitas crian9as que nao conhecem outra vida alt~m da oferecida
pelos programas de prote9ao da cidade, pois, desde que nasceu, circulou
por institui90es de abrigamento,na esperapor ser adotado. Numa de minhas
idas ainstitui9ao, Luis - com quemja havia conversado vanas vezes - se
aproximou de mim, pegou minha mao erne separou das outras pessoas com
quem eu estava no momenta (a psic610ga da institui9ao e outras crian9as)
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para me dizer discretamente: "Te conto urn segredo. Sabe, eu nao tenho
familia". 0 que eu poderia dizer a Luis? Aquelas frases cinicas como "Fique
tranqiiilo, vai ter uma familia que te adote" ou "A institui9aO e como urna
familia". Eurn segredo vergonhoso e conhecido, ao mesmo tempo em que 0

toma alvo de esc3rnio por parte de seus companheiros de institui9aO, que 0

chamam de "6rfao" e "abandonado". Foi urna vergonha ainda mais explicita
quando apsic6loga, em suas "boas inten90es", levou Luis parapassar urn tim
de semana em sua casa, para que, assim, ele se sentisse como em familia,
pois tinha muitapena dele.

Evento2

Tres irmaos, Ana de nove anos, Paula de 10 e Wilson de sete, vivem na
institui900 de casas-lares de Brasilia. Eles, adiferen9a de Luis, tern mae, que
os visita de vez em quando, mas cada visita, antes de ser urn momenta praze
roso, toma-se desagradavel e vergonhosa para essas crian9as,ja que a mae,
alem de morar na rna, tern transtomos mentais. Numa visita, Ana, Paula e
Wilson estavam com suamae napr~acentral da institui900, tentando, como
outras vezes, fazer desse encontro urn momenta menos constrangedor. Urn
deles perguntou para a mae com tom de recrimina9aO e no meio das frases
"soltas" que ela expressa: "Porque veio?". Essapergunta, que tambem pare
ce dizer "nao venhamais", confirma os escamios discretos e explicitos sobre
a fatalidade de ter urna mae, mas, ao mesmo tempo, te-Ia fora dos padroes
da filia9aO familiar legitimados socialmente. Eurna tragectia aprofundada,
quando as crian9as comparam essa mae, que persiste no vinculo, com aquela
que cuida deles na institui9aO, a mae social. Tambem e tragico quando a
assistente social argurnenta que, mesmo nao querendo, as crian9as tern de
aprender a amar sua mae, apesar de ela estar "louca".

Comentarios

oprimeiro evento expressa condi9ao de carencia (ser 6rrno e nao ser
adotado) e 0 segundo, condi9ao de excessos (ter mae, mas com problemas
mentais e ser cuidado por outra que nao e a bioI6gica). Ambas as condi90es
representam limites da desonra social e as rnpturas com uma 16gica har
monica da sociedade, em que 0 Unico direito possivel e0 direito afamilia,
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mas aurna familia orientadaparaprojetar urn individuo que dificilmente con
seguini se libertar das armadilhas da consangilinidade e das hierarquias. As
sensibilidades juridicas dessas crianyas e adolescentes, seus modos de ver
os percursos do justa e do injusto de suas vidas, sao geradas em espayos
institucionais (casas-lares,instituiyoes de abrigo, familias substitutas etc.) que
carregam e reproduzem 0 estigmada desafiliayoo social, fundamentalmente,
aquele que diz respeito as relayoes farniliares que nao se alinham ao modelo
modemo nuclear e consangllineo, bastante pr6ximo da figura crista da "sa
grada familia" (CASTRILLON, 2007, p. 118-123).

Rituais institucionais

Perante essas imagens expressivas da eficacia da 16gica da menorida
de, a passagem pelosmundos institucionais (dos abrigos, das casas-lares,
das familias substitutas), em principio transitOria, mas naverdade permanen
te, e fundamentalmente circular,jaque os percursos construidos pelas crian
yas e adolescentes em questao tern como ponto de partida e chegada urn
mesmo eixo conceitual ejuridico dessa inf'ancia e adolescencia: a 16gica da
menoridade. Outras discursividades ligadas aurna 16gicados direitos cida
daos (reconhecimento das diferenyas e igualdades em condiyoes de dignida
de) ainda noo se incorporamnos ensamblagens institucionais desses circuitos
tutelares, aindanao ha espayos ideol6gicos para se instituir sua eficacia. Com
dificuldade, essa16gicacomeya a gerir espayos discursivos, mediante os es
foryos de organizayoes, grupos e individuos da sociedade civil, que tentam
ressignificar as praticas de proteyilo e assistencia nos horizontes semanticos
dos direitos hurnanos.

Pensar rituais de passagem que apontem para urn processo de destute
larizafaO publica significaria transitar em urn caminho de descontruyao sub
jetivada condiyoo da menoridade. Porern, entendendo que os rituais de pas
sagem sao, de acordo a Van Gennep (1978), momentos da vida hurnana nos
quais se efetuam transformayOes profundas nabusca pela apropriayao de urn
status ontol6gico diferente, percebe-se que os percursos institucionais da
vida permitem construir experiencias distantes de urn projeto de crianya
cidada ou adolescente cidadao, pois os rituais vivenciados inscrevem-se
na circularidade da menoridade. Apartir dessa circularidade, essas crian
yas e adolescentes percorrem seus itineranos de transformayao subjetiva:
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de abandonados, 6rtaos, explorados sexualmente, infratores etc. a menores
em condiyao de tutela publica. Amenoridade vern a ser urna marca prolon
gada no tempo, cujo principio de ressocializayao ejustamente a reproduyao
de urn sujeito social afirmado na maxima expressao de sua exc1usao como
outro marginal e negado como outro cidad50.

Assim sendo, rituais de circularidade7 sao construidos em duas tem
poralidades, no interior institucional damenoridade: Aprimeira temporalida
de diz respeito acirculayao dessas crianyas e adolescentes, por urn conjunto
de experiencias de institucionalizayao, em diversas instituiyoes ou programas
no ceme do status juridico de menor de idade (geralmente ate os 18 anos).
Muitas crianyas e adolescentes de Brasiliaja tinham passado, por exemplo,
pelo Centro de Abrigamento Reencontro (antigo Centro de Recepyao eTria
gem- CEAR) e por outras instituiyoes, antes de chegar aos lugares que esta
pesquisa considerou. Algumas crianyas dos lares substitutos (Programa de
Familias Substitutas ou maes substitutas) do Centro Zonal do ICBF de Cali
jahaviam estado com outras familias ou em instituiyoes de abrigo.

A segunda temporalidade refere-se a umavidap6s-institucional, quan
do essas crianyas e adolescentes ficam de fora do status juridico-etano da
proteyao, mas continuam a gravitar sobre 0 eixo damenoridade. Diminuidas
suas possibilidades de transcender as marcas sociais e morais dessa condi
yao, apassagem para urnavida adulta igualmente termina sendo urn caminho
instrumentalizado, na consecuyao da maioria de idade juridicamente reco
nhecida e, com isso, de autonomia. Uma vez que atingem 18 anos (com
exceyoes, pode-se chegar aos 21 anos, como consta nas legislayoes), retira
se-lhes a tutelapublica, sem lhes garantirobviamente a socializayao com urna
vida adulta de inc1usao, baseada nurna 16gicade direitos e cidadania.

7 A questao da circulaf;:ao de crianf;:as e adolescentes tern sido estudada por autores como Fonseca (1993
e 1995) e Gregori (2000). Os trabalhos de Fonseca, a partir de uma pesquisa sobre familias de baixa
renda em Porto Alegre (Brasil), destacam como, em mais da metade dos casos, as mulheres tinham
cedido seus filhos para ser criados por outros - geralmente parentes -, configurando, segundo a
autora, uma altemativa de organizaf;:ao de vinculos familiares, caracteristica de uma cultura popular
urbana, nao relacionada a uma crise de valores vincuJada a essa situaf;:ao de pobreza. Gregori, em sua
pesquisa sobre experiencias sociais e institucionais de crianf;:as e adolescentes habitantes de rua em
Sao Paulo, explica a circulaf;:ao como uma das caracteristicas significativas de suas vidas, apontando
os itinenirios relacionais: a circulaf;:ao por instituif;:oes que lhes dao apoio, por instituif;:oes de
"triagem" e pelas rotas da casa e a rua. A circulaf;:ao aqual faf;:o referencia traf;:a outras passagens, em
que a intervenf;:ao institucional sempre esta presente, instalando-se como 0 eixo fundante dos
itinerarios relacionais. Eprovavel que as crianf;:as e os adolescentes referidos neste trabalho tenham
construido experiencias de vida nessas formas de circulayao e que 0 destino da tutela publica seja
uma resposta tragica aos paradoxos advindos desses itinerarios familiares, sociais e culturais.
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Ahist6ria comurn dessas crianyas e adolescentes e a hist6ria de certa
continuidade no signo damenoridade, govemadapor rotas similares aquelas
que Ihes abriram as portas para ingressar nesses modernos infernos de res
soeializayao. Vma dessas hist6rias e a de Carlos, que, na epoca da pesquisa,
como 27 anos, ainda morava com a mae substituta, sendo entao 0 "irmao
social" mais velho de uma das erianyas do programa de lares substitutos
partieipante destapesquisa. Com duas filhas, sem ernprego e sem qualifica
yaO profissional, pensava em trabalhar em neg6eios. ilicitos, ganhando di
nheiro nahoracomo "sieario" (assassino de aluguel), com urn grupo do bair
ro onde vivia. Disse tambem que, urna vez conc1uida apermanencia no pro
grama de proteyao, s6 ficou a generosidade da mae social que cuidou dele
desde os 11 anos, deixando que morasse em sua casa, pois nunca teve ou
tras filiayOes ou redes sociais e institucionais altemativas que the oferecessern
subsidios para fazer passagemdignapara avida adulta.

Nesse sentido, tomam corpo algunsjogos de encenamento de cidada
nia que se projetam como pontes para atingirurna vida adultapOs-institucio
nal eque se condensam no tradicionallema de "elevar a auto-estima". Esses
jogos se materializam, por exernplo, em ayoes de fortalecimento psicossocial
para a inclusiio na sociedade (atenyao psicol6gica individual e grupal, mas
geralmente com orientayao comportamental) eem atividades de capaeitayoo
para 0 trabalho (cursos e oficinas profissionalizantes). Mas, dentro das con
figurayoes ideol6gicas do Estado de Bem-estar (que em nossas hist6rias 10
cais configura-se geralmente como urn Estado filantr6pico) tamb6m se busca
dignificar a pobreza dos outros, nesse caso das crianyas e adolescentes
circulantes dos programas de proteyao, ainda em nome dos direitos cida
diios. Elevar a auto-estima impl'ica fazer urn trabalho (terapeutico) de adap
tayaO das subjetividades das crianyas e adoleseentes amoral institucional na
qual circulam, sendo essa urn reduto de urna moral mais abrangente, que
busca preservar a ordem e as hierarquias familiares, de c1asse, de genero, de
idade, destinando aos pobres inc1usoes residuais na cidadania.8

SA ideia de "carreira moral" desenvolvida por Goffman (1999, p. 111-112), no estudo sobre institui
y5es totais e pertinente para se compreender os modos de subjetivayiio dos individuos nesses
espayos. Segundo 0 autor, 0 conceito de carreira moral diz respeito as mudanyas do eu no interior
das instituiy5es, caracteriza, ao mesmo tempo, uma interayiio ambivalente entre 0 publico e 0

privado, entre os assuntos "Intimos e preciosos" - como a imagem do eu e a seguranya sentida - e
a posiyiio oficial, as relay5es juridicas e 0 estilo de vida. A carreira moral projetada dentro dos
programas e serviyos de proteyiio para crianyas e adolescentes busca reduzir ou encobrir as imagens
subjetivas do eu - que condensa experiencias hibridas extra e intra-institucionais - nas relay5es e
lugares juridicos oficiais, demarcadores de padr5es institucionais de estilos de vida - orientados a
modelar sujeitos e comportamenlos juridicos interditados e tutelados.
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Embora essas crianyas e adolescentes encontrem-se incorporados nas
atividades de educayao formal publica (em processos de escolarizayao regu
lar), as atividades de adestramento e capacitaryao para 0 trabalho parecem
ter ampla legitimidadenos circuitos institucionaisde tutelapublica. Neles existe
preocupayao com preparar crianyas e adolescentes para 0 mundo do traba
lho, para 0 aprendizado de urn oficio, por meio de cursos e oficinas tecnicas
- padaria, artesanato, cabeleireiro, confecyao de cartoes, roupas, bonecas
etc. Parece entao que 0 presente e 0 futuro dessas crianyas e adolescentes
em tutelapublica circunscrevem-se nurna formayao minimaque lhes outor
gue inc1usao minimapara sobreviver fora das fronteiras institucionais.

Embora inseridos no mundo escolar e abrangidos legislativamentepelo
"direito aeducayao" (C6digo de la Infancia ylaAdolescencia, Colombia,
Art. 28; ECA, Brasil, Cap. IV,Art. 53), essas crianyas e adolescentes termi
nam construindo experiencias educativas reduzidas a instrumentalizayao es
colar e esvaziadas de recursos simb61icos eficazes, para se apropriar de urna
dinfunica de mobilidade social, na qual possam realizar apassagem real de
menor a crianya cidada ou adolescente cidadao. Essa preocupayao moral
para inc1uir as crianyas no mundo do trabalho minimo esta fortemente rela
cionada com pressupostos ideo16gicos (morais ede c1asse) que aliceryam os
circuitos institucionais de proteyoo e assistencia e que, em defesa do social,
fortalecem a ideia - ecoada nas vozes de grande parte dos tecnicos e opera
dores do programas de proteyao - de que, aprendendo algum oficio, digni
ficam sua pobreza.

Por tras desses principios ideo16gicos ha tambem urna questiio instituin
te das relayoes sociais que demarca e identifica igualdades e diferenyas. Ea
dicotomia entre estabel~cidos e marginais e seus subsequentes desdobra
mentos na construyao de estigmatizayoes, advindos de relayoes de poder
que medeiam a interdependencia entre essas duas categorias de ordenamen
to socia19

• Mas, situando-se essa dicotomia nas experiencias de vida institu
cional das crianyas e adolescentes em foco, a definiyao de "rito de institui
yao" apresentada por Bourdieu (1985, p. 78-80) fomece elementos signifi
cativos para se compreender a eficacia dos rituais de circularidade no inte
rior da menoridade, enquanto elencajustamente 0 efeito de "separayao".

9 Urn estudo interessante sobre essa dicotomia e 0 de Elias e Scotson (2000), que analisam as rela<;:oes
entre estabelecidos e outsiders, numa pequena cidade inglesa. Os autores explicam as configura<;:oes
de pader que permitem que urn "grupo estabelecido" possa estigmatizar OUtrO grupo de tal forma que
o situe plenamente como outsider, como marginal. Nesse caso, os outsiders seriam portadores de
comportamentos "anomicos" e inferiores, como a "desintegra<;:il:o" ou a "delinqilencia".
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Para 0 autor, os ritos de institui~ao tendem aconsagrarou legitimarurn limite
arbitcirio e, assim, efetuarritualmente umasep~ao parainstituir urna iden
tidade, impor urn nome, urna essencia social.

Instituir uma essencia ou urna competencia significa urn direito de ser
que, ao mesmo tempo, e urn dever ser, alias, e significar alguem de forma
particular, para que se conduza apartir dessa signific~ao: 0 indicativo seria
entao urn imperativo. Essa explica~ao de Bourdieu destaca que nao s6 se
trata de urna distin~ao entre aqueles que receberam urna "identidade", urn
"nome" ou "essencia social" e os que ainda nao areceberam, por sua condi
~ao particular, pois tambem constitui uma divisao entre aqueles que sao
socialmente dignos de receber uma marca distintiva e os que se encontram
completamente excluidos dessa possibilidade.

Os ritos de circularidade construidos por essas crian~as e adolescentes
seriam uma forma particular desses ritos de institui~ao, pois eles consagram
uma separa~ao entre menores e crian~as e adolescentes, fazendo com que
os primeiros (menores) nunca consigam ter amarca distintiva- porque de
sonram valoresmaximos da ordem familiar e social-que lhes outorgue urn
nome, urna identidade - ser crian~a, adolescente - e urna essencia social
ser cidadaos na igualdade ena diferen~a. Consagra-se entao urna separ~ao
que institui uma temporalidade continuadamenoridade, que se estende e
fortificajunto aemergencia de praticas politicas profundamente intolerantes
em tomo da rel~ao naturalizada entre pobreza eperigo, ou seja, entre: ra~a,
pobreza e perigo; classe, pobreza eperigo; idade, pobreza eperigo; genero,
pobreza eperigo; e assim por diante.

Apermanenciadamenoridadeeas cidadaniasesquivas: algumas conciusOes

No panorama desolador dado pela permanencia de urna 16gica com
passiva e repressiva, nas pniticas de interven~ao tutelar e nas vozes das
crian~as e adolescentes, urna 16gicados direitos parece eterea. Mas, no cer
ne dessapermanencia, nas vozes, hatra~os discursivos profundamente signi
ficativos, que fraturam essa temporalidade continua damenoridade, fazendo
contrapeso com lugares e sentimentos de nega~ao ecolo~ao sociomoral,
instituidos pelas interven95es protetivas. Dentro da circularidadepelameno
ridade que os identifica, emergem interpela90es discursivas que explicitam
uma condi~ao critica e reflexiva dessas crian~as e adolescentes,japerfilada
nos fragmentos e desenhos anterionnente referenciados.
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Frente a essa condic;ao social da menoridade - configurada por suas
pr6prias trajet6rias de vida em que 0 denominador comum ea vulnerac;ao
explicita dos direitos fundamentais - as crian<;as e os adolescentes partici
pantes desta pesquisa constroem sensibilidades juridicas que significam 0

caniter do social e 0 papel da intervenC;ao do publico na protec;ao e assis
tencia a esses grupos sociais, a essas "idades da vida". Assim, referenciam
um espectro de ac;oes que fazem referencia tanto a demandas assistencia
listas e filantr6picas como a interpelayoes dos direitos que lhes sao singula
res, situando as contradic;oes estruturantes das politicas sociais para essas
crianc;as e adolescentes, quer dizer, determinando se sua relac;ao com 0

social da-se na base de urn projeto de menor cidadiio ou de urn sujeito de
direitos tute/ados.

Quando emergern esses trayos, realizando rupturas discursivas na tem
poralidade constante da menoridade, apresentam-se situayoes de liminari
dade juridicana condic;ao institucionalizada dessas crianc;as e adolescentes,
pois, ao enunciar significac;oes sobre seus direitos, desprendem-se por um
momenta dessa temporalidade - como estado, desde a perspectiva de Tur
ner (1988) - ficando discursivamente numa posic;ao transicional, separa
dos de seu status de menor em tutela publica. Nesse caso, essa liminarida
de dificilmente fara ritos eficazes de passagem para outro status que os
conduza a construc;ao do reconhecimento cidadao do ser crianc;a e
adolescentelO.Ao contrano, pela forya ideol6gica dessa temporalidade, as
crianc;as e os adolescentes em questao terminam retraidos ao status social
e moral oferecido pela menoridade.

Ao falar dos direitos, surgiram considerac;oes como as seguintes, no
dialogo com os adolescentes e crianc;as:

M.e.: Voces ja escutaram falar dos direitos das crianc;as e
dos adolescentes?
Lucas: Mais ou menos. Eu sei que tern que ter uma boa escola, familia,
ter mae e pai com born emprego. Que nao seja violentada, assim, cor
rigir, mas nao violenta. S6.
Wilson: 0 direito das crianc;as ebrincar.

10 Uma condi~ilo de entretempos discursivos e exprimida na pr6pria dinamica legislativa atual da
America Latina, referente a prote~ao e assistencia da infiincia e da adolescencia, sendo caracteriza
da nas rela~1ies e a~Oes que 0 ECA tern constituido com os circuitos institucionais de interven~ao,

durante essas quase duas decadas de aprova~o.
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M.e.: Que outros direitos tern?
Andre: Etarnbem saber 0 que e certo e 0 que eerrado.
Wilson: Eobedecer.
Leandro: Eu acho que urn dos direitos de urna crianya ebrincar, apren
der algumas coisas [...] e tambem urn direito nosso e obedecer aos mais
velhos. 0 nosso direito tambem e de estudarnurna escola boa. Eu gos
to muito de estudar nurna escola.
M.e.: Equais sao os deveres dos adultos com as crianyas e adolescentes?
Diogo: Eque os adultos tern que obedecer as crianyas e as crianyas
obedecer aos adultos. Assim, as crianyas tern que respeitar os adultos,
enao xingar 0 adulto.
Antonio: Os adultos tern que cuidar das crianyas, nao deixar elas com
arma, nao deixar elas furnar maconha, nao deixar elas sair pra roubar
dinheiro, prapedirdinheiro, pra fumar enem as crianyas deixar os adul
tos. As crianyas tern que respeitar 0 pai, a mae, 0 avo, a bisav6.

(Lucas, 11 anos; Wilson, 10 anos; Andre, 11 anos; Leandro, 12 anos;
Diogo, 11 anos; Antonio, 12 anos, instituiyao que abriga meninos com
experiencias de vida na rna de Brasilia, Brasil)

M.e.: Voces conhecem 0 estatuto da crianya e do adolescente?
Taina: Euja vi. Nao sei se e isso. Direitos. Direito de estudar. Direito
de ter urna familia. Direito de sobreviver. Direito de brincar. Direito de
ficar de castigo.
M.e.: 0 que esta acontecendo com esses direitos?
Taina: Nao esta dando certo.
M.e.: Como deveria ser, por exemplo, a sociedade brasileirapara que
seus direitos sejarn curnpridos?
Vania: Nao ter violencia. Sempre ter paz entre a gente e educayao.
Tiago: Nao ter pobreza. Terpaz na sociedade. Ter harmonia, 0 arnor e
paz, educayao, respeito.
Wilson: [...]Tem muitas pessoas que nao tern 0 que comer, e ai eles nao
queremmais ejogarn fora, emuitaspessoas queprecisarne ai quepedem,.
eles falarn assim, "nao,nao tern, nao". Tern essas questOes todas [...].
Elizete: Dividir com os outros. Dividir tudo.

(Taina, 15 anos; Vania, 16 anos; Tiago, 14 anos; Wilson, 14 anos, ins
tituiyao de casas-lares de Brasilia, Brasil)
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M.C.: Tern escutado alguma coisa sobre os direitos da crianya e
do adolescente?
Monica: Direito de dormir, direito de sonhar, direito de brincar.
Matilde: Direito de ir para rna.
Fabian: Direito de pensar as coisas.
Monica: Direito de compartilhar as coisas.
Fabian: Direito a ter amor. A gente ter direito de fazer a vida
como quer. Ter paz.
Monica: A ter saude.
M.e.: Esses direitos para que servem?
Fabian: Para que as crianyas possam se sentir bern, para nao se
sentir sozinhas.
Monica: Para viver [.. .].
Matilde: Em paz.
Fabian: Faltou dizer uma coisa, irpara igreja, a gente vai a igreja pedir
ao Senhor que nos mantenha com vida.

(Monica, 8 anos; Matilde, 8 anos; Fabian, II anos, lares substitutos do
ICBF, Cali, Colombia)

M.C.: De que estao precisando as crianyas e os adolescentes?
Pedro: Da proteyao de todo mundo.
M.C.: Como deveria ser essa proteyao?
Pedro: Nao fazendo mal as crianyas.
M.C.: Como faz a gente para isso?
Andres: Vivertranqililos, termais responsabilidade, mais carinho e afeto.
M.e.: De que precisam as crianyas para que possam viver felizes?
Alberto: Hoje em dia, uma crianya precisa de muitas coisas. Precisa
de amor, precisa de compreensao dos maiores, precisa que a escu
tern, porque a maioria dos adultos nao se importa com 0 que a gente
pensa, 0 que a gente sente, e por isso, as vezes, a gente nao vive
feliz, e vive mal. Tambem estudar, porque a maioria das crianyas
ficou sem estudar.

(Pedro, 11 anos; Andres, 12 anos, Instituiyao de abrigo masculino de
Cali, Colombia)
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Essas interpela~oes, expressivas das sensibilidades juridicas dessas

crian~as e adolescentes, deixarn ver espa~os de desnaturaliza~ao e estra
nharnento de seus lugares identitarios de menores, de outsiders em contex
tos de exc1usao social e institucional. Eles significarn os direitos em necessi
dades, demandas e deveres, definitorios de valores afetivos, eticos emorais,
que atravessarn sua condi~ao de crian~as e adolescentes em processos sin
gulares de forma~ao e autonomia subjetiva, nos quais os adultos tomarn-se
responsaveis por seu reconhecimento. Mas esses modos de significar sua
rela~ao com 0 publico pela via dos direitos vern inscritos numa dimensao
hierarquica das re1a~oes farniliares e sociais: Antonio, por exemplo, diz que:
"as adultos tern que cuidar das crian~as, nao deixar elas com arma, nao
deixar elas fumar maconha [...]nem as crian~as deixar os adultos. As crian
~as tern que respeitar 0 pai, amae, 0 avo, abisavo". Taina aponta os direitos
assim: ''Direito de estudar. Direito de teruma familia. Direito de sobreviver.
Direito de brincar. Direito de ficar de castigo". Fabian salienta, dentro dos
direitos, nao so 0 "direito de pensar as coisas", ''ter arnor", "a gente ter direi
to de fazer a vida como quer", mas tarnbem 0 direito de "ir para igreja [...]
pedir ao Senhor que nos mantenha com vida".

No entanto, essa imbrica~ao de uma discursividade de direitos cida
daos numadimensao hierarquica de rel~oes sociais - como rasgo particular
de nossas formas locais de recomposi~ao de ideologias modemas sobre 0

Estado de Bem-estar e suas configura~oes democraticas - nao oblitera 0

fato mesmo da expressao de umapolifonianos limites institucionais da tutela
publica, que se subsidiapela circu1~ao das discursividades oficiais emtomo
do paradigma da prote~ao integral, como correlato dos direitos humanos da
inf'ancia e de adolescencia na modernidade. Existe nessas crian~as preocu
p~ao com integrar 0 social aprincipios que garantam transforma~oes efica
zes em suas proprias vidas, possibilitando-lhes transcendera precariedade e
fragilidade de seus vinculos socioeconomicos e afetivos. As sensibilidades
juridicas sao entao construidas por essas crian~as e adolescentes, a partir
das inflexoes emergidas nas interven~oes de prot~ao e assistencia, que con
jugarn contraditoriarnente a tutela e 0 contrato.

a desafio e que essa mesma modemidade, que vern designando a
essas crian~as e adolescentes lugares menorizados de vida social, consa
gre-lhes prote~ao integral desinstitucionalizada e que esses tra~os discursi
vos sobre os direitos sejarn 0 centro de ancoragem para constituir subjeti
vidades baseadas no reconhecimento cidadao da igualdade e da diferen~a,
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para que, assim, deixem de ser sujeitos expiat6rios sobre os quais se legiti
mam os experts do "panoptismo" da menoridade.
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