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editorial

É  com  enorme  satisfação  que,  em  nome  de  toda  a  Equipe  Editorial,  trazemos  ao  
público  leitor  o  primeiro  número  do  periódico  .  Com  vistas  a  privilegiar  o  campo  
da   infância  e   juventude,  o  periódico  pretende,  não  somente  difundir  o   conhe-‐

-‐

Caracterizada   por   relativa   invisibilidade,   a   contribuição   de   crianças   e   jovens   à  
construção  da  sociedade  desfruta  de  parco  reconhecimento  de  onde  resulta  a  
visão  de  que   somente  os   adultos  devem  e  podem   traçar  os  destinos   comuns.  
Criar  espaços  públicos  de  discussão  de  modo  a  problematizar  perspectivas  tão  

DESIDADES -‐
dicidade   trimestral.   Publicado   em  português   e   em   espanhol,   e   contando   com  

latino-‐americano.  Agradecemos  a  toda(o)s  a(o)s  renomada(o)s  Colegas  que,  com  
muito  entusiasmo,  aceitaram  o  convite  de  fazer  parte  desta  iniciativa  e  sua  dis-‐
ponibilidade  para  o  trabalho  futuro.  

e   a   juventude,   principalmente   as   pesquisas   desenvolvidas   nas   universidades   e  
centros  de  investigação.  Embora  haja  uma  diversidade  de  veículos  que  difundem  

-‐
tados  com  a  profundidade  que  merecem.  A  proposta  da  revista  é  aliar  o  trata-‐
mento  profundo  das  questões  com  a  comunicação  escrita  acessível  a  um  público  
de  não  especialistas.  Assim,  pretendemos  ampliar  as   fronteiras  das  discussões  
envolvendo  aqueles  que  trabalham  com  crianças  e  jovens  e  os  que  os  têm  como  

-‐
zam  impactando  políticas  para,  e  realidades  de,  crianças  e  jovens.  

ao   tomarmos  a   infância  e  a   juventude  como  foco  de  discussão.  Hoje,  a  contri-‐
buição  de  todas  as  disciplinas  humanas  e  sociais  se   faz  presente  no  estudo  da  
infância  e  juventude  que  necessita  incorporar  a  pluralidade  de  perspectivas  para  
alcançar  compreensões  amplas  e  multifacetadas.  O  periódico  DESIDADES  se  res-‐
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meio  desse  espaço  de  escrita  e  de  difusão  de  ideias  o  debate  acadêmico  possa  se  

A  iniciativa  do  periódico  coube  ao  Núcleo  Interdisciplinar  de  Pesquisa  e  Intercâm-‐
bio  para  a  Infância  e  Adolescência  Contemporâneas  da  Universidade  Federal  do  
Rio  de  Janeiro.  Como  parceiros  dessa  iniciativa  estão  o  Instituto  de  Psicologia,  o  
Programa  de  Pós-‐Graduação  em  Psicologia,  a  Faculdade  de  Educação,  o  Instituto  
de  Psiquiatria  e  o  Centro  de  Ciências  Humanas,  todos  da  Universidade  Federal  do  
Rio  de  Janeiro,  Brasil.  Contamos  com  o  apoio  do  Conselho  Nacional  de  Desenvol-‐

Brasil,  e  da  Fundação  Carlos  Chagas  de  Amparo  à  Pesquisa  no  Estado  do  Rio  de  
Janeiro  (FAPERJ).  

  
DESIDADES  apresenta  três  seções  diferentes:  “Temas  em  Destaque”,  para  os  ar-‐

-‐
ção  e  debate  de  ideias.  

Neste  número  inaugural  do  periódico,  o  Espaço  Aberto  traz  a  entrevista  condu-‐
zida  pela  Professora  Claudia  Mayorga  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  
Brasil,  com  os  Professores  Oscar  Aguilera,  da  Universidade  Católica  del  Maule,  
Chile,  e  Rogelio  Marcial  do  Colegio  Jalisco,  Universidade  de  Guadalajara,  México,  
sobre  as  manifestações  juvenis  que  tem  sacudido  nossas  sociedades  assumindo  
clamores  e  reivindicações  não  apenas  juvenis,  mas  de  toda  a  população.  Como  

-‐
preensão  mais  profunda,  estes  três  estudiosos  do  campo  da  juventude  e  política  
discutem   as   semelhanças   e   as   diferenças   desses  movimentos   nos   três   países.  

marcam  tais  manifestações  em  relação  a  outras  ocorridas  em  décadas  passadas,  
ou  mesmo  aquelas  contemporâneas,  como  a  da  Primavera  Árabe,  que  têm  surgi-‐
do  em  outros  países.  No  entanto,  mais  do  que  focalizar  apenas  nas  mobilizações  
como  um   fato  que   clama  por  novas   chaves  de  entendimento,  os  debatedores  

-‐

-‐
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imbricado  em  outros  aspectos  relevantes.

A  seção  Temas  em  Destaque  traz  dois  artigos.  O  primeiro  “Controle  e  medicali-‐

Ciências  Médicas,  e  Cecília  Azevedo  Lima  Collares,  livre-‐docente  da  Faculdade  de  
Educação,  ambas  da  Unicamp,  Brasil,  analisa  o  processo  crescente  de  controle  
da  infância  por  meio  da  medicalização.  As  autoras  partem  do  questionamento  da  
naturalização  dos  comportamentos  e  da  normatização  decorrente  utilizada  para  

sentido,  a  medicina  exerce  hoje  o  papel  de  legisladora  dos  comportamentos  ade-‐
quados,  úteis  e  relevantes  à  ordem  social  embasada  em  uma  concepção  determi-‐
nista.  A  medicalização  recai  de  forma  assustadora  sobre  a  infância  que  se  quer  
legislar  e  conter:  as  crianças  são,  crescentemente,  vistas  como  padecendo  das  
doenças  do  não-‐aprender  que  podem  ser  corrigidas  pelo  uso  dos  medicamentos.  
Como  nos  informam  as  autoras,  são  cada  vez  mais  numerosas  as  síndromes  da  
infância,  assim  como  crianças  que  delas  padecem:  nos  EUA  em  2007  quase  5  mi-‐
lhões  de  crianças  eram  medicadas  com  Ritalina.  O  que  tais  números  dizem  da  so-‐
ciedade  em  que  vivemos?  O  que  mostram  a  respeito  da  infância  com  que  se  quer  
conviver?,  perguntas  que  não  podemos  deixar  de   fazer   sob  pena  de  estarmos  
entregando  o  destino  da  convivência  com  as  crianças  às   indústrias  farmacêuti-‐

mais  além,  indagam  sobre  a  restrição  auto-‐imposta  de  possibilidades  de  futuro  
da  nossa  sociedade  medicalizada.  

O  segundo  artigo  “Sobre  a  invisibilidade  social  das  juventudes  rurais”  do  Profes-‐
sor  Nilson  Weisheimer,  coordenador  do  Núcleo  de  Agricultura  Familiar  e  Desen-‐
volvimento  Rural  da  Universidade  Federal  do  Recôncavo  Baiano,  Brasil,  analisa  
como  as  juventudes  rurais  têm  permanecido  invisíveis  no  debate  acadêmico  so-‐

-‐
cas  excludentes,  preconceituosas  e  estigmatizantes  que  fazem  dos  jovens  rurais  
sub-‐cidadãos  que  não  gozam  de  seus  direitos  políticos  e  sociais.  O  autor  aponta  
a  complexidade  e  a  singularidade  da  posição  de  ser  jovem  rural  que,  diferente-‐
mente  de  outras  juventudes,  mantem  no  raio  das  relações  familiares  os  modos  
prevalentes  de  interação  social,  e  uma  condição  de  subordinação  clara  à  geração  

-‐
jeto  de  Brasil  moderno  sem  incluir  os   jovens  rurais  como  atores  estratégicos  de  
desenvolvimento  do  campo?  A  perspectiva  de  modernização  centrada  no  urbano,  
que  determina  uma  certa  dicotomia  entre  urbano  e   rural   cristalizando  o   imagi-‐

modos  de  ser  jovem.  Além  disso,  como  adverte  o  autor,  a  própria  concepção  de  
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ser  jovem  no  campo  deve  permanecer  plural  de  modo  a  acolher  a  diversidade  de  
tantas  e  diferentes  condições  de  vida  e  modos  de  ser  dos  jovens  rurais.  

Professora  Edwiges  Carvalho  Corrêa  apresenta  o  livro  Juventude  no  século  XXI:  
dilemas  e  perspectivas,  organizado  por  Heloisa  Dias  Bezerra  e  Sandra  Maria  Oli-‐
veira.  A  segunda  resenha,  da  Professora  Mariangela  da  Silva  Monteiro,  apresenta  
o  livro  O  futuro  da  infância  e  outros  escritos  de  Lucia  Rabello  de  Castro.  

DESIDADES  muitos  fo-‐
ram  os  percalços  a  serem  vencidos,  e  outros,  certamente,  virão.  Por  outro  lado,  
esse  tem  sido  um  projeto  coletivo  cuja  equipe  é  dotada  de  uma  combatividade  

prever  o  futuro,  ousamos  crer  que  outras  edições  se  seguirão  a  cada  três  meses.  
E,  esperamos  que,  trimestralmente,  a  DESIDADES  traga  uma  contribuição  rele-‐
vante  ao  campo  da  infância  e  da  juventude.  E  o  tempo,  que  um  dia  se  acumulou  


