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ADVERTENCIA

Michel Foucault ensinou no College de France de janei-
ro de 1971 ate a sua morte em junho de 1984 - com exce9iio
do ano de 1977, em que desfrutou de urn ana sabittico. 0 titu-
lo da sua cittedra era: Historia dos sistemas de pensamento.

Essa cittedra foi criada em 30 de novembro de 1969, por
proposta de Jules Vuillemin, pela assembleia geral dos profes-
sores do College de France em substitui9iio Ii cittedra de hist6-
ria do pensamento filosOfico, que Jean Hyppolite ocupou ate
sua morte. A mesma assembleia elegeuMichel Foucault, no dia
12 de abril de 1970, titular da nova cittedra l . Ele tinha 43 anos.

Michel Foucault pronunciou a aula inaugural no dia 2
de dezembro de 1970'.

1. Michel Foucault encerrou 0 opusculo que redigiu para sua candi-
datura com a seguinte formula: "Seria necessaria empreender a hist6ria
dos sistemas de pensamento" ("Titres et travaux", em Dits et ecrits, 1954.
1988, ed. por D. Defert & F. Ewald, colab. 1. Lagrange, Paris, Gallimard,
1994, vol. I, p. 846).

2. Ela sera publicada pelas Editions Gallimard em maio de 1971
com 0 titulo: L 'ordre du discours. [Trad. bras. A ordem do discurso, Sao
Paulo: Loyola, 1997.J
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o ensino no College de France obedece a regras parti-
culares. Os professores tem a de dar 26 horas de
aula por ano (metade das quais, no maximo, pode ser dada
na forma de seminarios)3 Eles devem expor a cada ano uma
pesquisa original, 0 que os obriga a sempre renovar 0 con-
teudo do seu ensino. A freqiiencia as aulas e aos seminarios
e inteiramente livre, naa requer inscri'tao nem nenhum di-
ploma. E 0 professor tambem nao fomece certificado algum4

No vocabulilrio do College de France, diz-se que os profes-
sores naa tern alunos, mas ouvintes.
o curso de Michel Foucault era dado todas as quartas-fei-

ras, do de janeiro ate 0 fim de A assistencia,
nurnerosissima, composta de estudantes, professores, pesqui-
sadores, curiosos, muitos deles estrangeiros, mobilizava dois
anfiteatros do College de France. Michel Foucault queixou-se
repetidas vezes da distfulcia que podia haver entre ele e seu
"publico" e do pouco intercilrnbio que a forma do curso possi-
bilitava5. Ele sonhava com urn seminario que servisse de espa-
para urn verdadeiro trabalho coletivo. Fez varias tentativas

nesse sentido. Nos U1timos anos, no fim da aula, dedicava urn
bom momento para responder as perguntas dos ouvintes.

Eis como, em 1975, urn jornalista do Nouvel Observa-
leur, Gerard Petitjean, transcrevia a atmosfera reinante:
"Quando Foucault entra na arena, rapido, decidido, como

3. Foi 0 que Michel Foucault fez ate 0 inicio dos anos 1980.
4. No ambito do College de France.
5. Em 1976, na (va) esperanl;a de reduzir a assistencia, Michel Fou-

cault mudou 0 honirio do curso, que passoll de 17h45 para as 9 da manha.
cr. 0 inleio da primeira aula (7 de janeiro de 1976) de "II/aut dejendre fa
societe". Cours au College de France, 1976, ed. sob a dir. de F. Ewald &
A. Fontana por M. Bertani & A. Fontana, Paris, GallimardiSeuil, 1997.
[Trad. bras. Em defesa da sociedade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999.1

alguem que pula na agua, tem de passar por cima de varios
corpos para chegar a sua cadeira, afasta os gravadores para
pousar seus papeis, tira 0 paleto, acende urn abajur e arran-
ca, a cem por hora. Voz forte, eficaz, transportada por alto-
falantes unica concessao ao modernismo de urna sala mal
iluminada pela luz que se eleva de umas bacias de estuque.
Ha trezentos lugares e quinhentas pessoas aglutinadas, ocu-
pando todo e qualquer espa<;o livre [...] Nenhum efeito ora-
torio. E limpido e terrivelmente eficaz. Nao faz a menor
concessao ao improviso. Foucault tern doze horas por ano
para explicar, num curso publico, 0 sentido da sua pesquisa
durante 0 ano que acaba de passaro Entiio, compacta 0 malS
que pode e enche as margens como esses missivistas que
ainda tem muito a dizer quando chegam ao fim da folha.
19h15. Foucault para. Os estudantes se precipitam para sua
mesa. Nao e para falar com ele, mas para desligar os grava-
dores. Nao ha perguntas. Na confusao, Foucault esta so." E
Foucault comenta: "Seria born poder discutir 0 que propus.
As vezes, quando a aula nao foi boa, pouca coisa bastaria,
uma pergunta, para por tudo no devido lugar. Mas essa per-
gunta nunca vem. De fato, na Fran<;a, 0 efeito de grupo tor-
na qualquer discussao real impossive!. E, como nao ha canal
de retorno, 0 curso se teatraliza. Eu tenho com as pessoas
que estao aqui uma re1a<;ao de ator ou de acrobata. E, quan-
do acabo de falar, urna sensa<;ao de total solidao..."6

Michel Foucault abordava seu ensino como um pesqui-
sador: explora<;oes para um livro por vir, desbravamento
tambem de campos de problematiza<;ao, que se formulavam
muito mais como um convite lan<;ado a eventuais pesquisa-
dores. Assim os cursos do College de France nao repetem

6. Gerard Petitjean, "Les Grands Pretres de I'universite
Le Nouvel Observateur, 7 de abril de 1975.
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os livros publicados. Nao sao 0 esb090 desses livros, mesmo
se certos temas podem ser comuns a livros e cursos. Eles tern
seu estatuto pr6prio. Originam-se de urn regime discursivo
especifico no conjunto dos "atos filos6ficos" efetuados por
Michel Foucault. Ele desenvolve ai, em particular, 0 progra-
rna de uma genealogia das rela90es saber/poder em fun9ao
do qual, a partir do inicio dos anos 1970, refletini seu traba-
lho - em oposi9ao ao de uma arqueologia das forma90es
discursivas, que ate entao dominara'.

Os cursos tambem tinham uma fun9ao na atualidade. 0
ouvinte que assistia a eles nao ficava apenas cativado pelo
relata que se construia semana ap6s semana; nao ficava
apenas seduzido pelo rigor da exposi9ao: tambem encontra-
va ai uma luz para a atualidade. A arte de Michel Foucault
estava em diagonalizar a atualidade pela hist6ria. Ele podia
falar de Nietzsche ou de Arist6teles, do exame psiquiatrico
no seculo XIX ou da pastoral crista, mas 0 ouvinte sempre
tirava do que ele dizia uma luz sobre 0 presente e sobre os
acontecimentos seus contemporaneos. A for9a pr6pria de
Michel Foucault em seus cursos vinha desse sutil cruzamen-
to de uma fina erudi9ao, de urn engajamento pessoal e de
urn trabalho sobre 0 acontecimento.

•
Os anos 70 conheceram 0 desenvolvimento e 0 aperfei-

90amento dos gravadores de fita cassete - a mesa de Michel
Foucault logo foi tomada por eles. Os cursos (e certos semi-
narios) foram conservados gra9as a esses aparelhos.

7. Cf. Em particular "Nietzsche, la genealogie, I'histoire", em Dits
el ecrits, II, p. 137. [Trad. bras. "Nietzsche, a genealogia e a hist6ria". In:
Microfisica do poder. Rio de Janeiro: Graa1, 1997.]

Esta edi9ao toma como referencia a palavra pronuncia-
da publicamente por Michel Foucault. Ela fornece a transcri-
9aOmais literal possivel'. Gostariamos de poder publica:la
tal qual. Mas a passagem do oral ao escrito impoe uma m-
tervenr;ao do editor: e necessaria, no minimo, introduZlf
uma pontua9ao e definir panigrafos. 0 principio sempre foi
o de ficar 0 mais pr6ximo possivel da aula efellvamente
pronunciada.

Quando parecia indispensavel, as repeti90es foram su-
primidas; as frases interrompidas foram restabelecldas e as
constru90es incorretas, retificadas.

As reticencias assinalam que a grava9ao e inaudivel.
Quando a frase e obscura, figura entre chaves uma integra-
9aO conjuntural ou urn acrescimo.

Urn asterisco no rodape indica as variantes significati-
vas das notas utilizadas por Michel Foucault em rela9ao ao
que foi dito.

As cita90es foram verificadas e as referencias aos tex-
tos utilizados, indicadas. 0 aparato critico se limita a eluci-
dar os pontos obscuros, a explicitar certas alusoes e a preci-
sar os pontos criticos.

Para facilitar a leitura, cada aula foi precedida por urn
breve resumo que indica suas principais articula90es•.

o texto do curso e seguido do resumo publicado no
Annuaire du College de France. Michel Foucault os redigia
geralmente no mes de junho, portanto pouco tempo depois
do fim do curso. Era portanto, para ele, uma oportunldade

8. Foram mais especialmente utilizadas as gravacoes realizadas por
Gerard Burlet e Jacques Lagrange, depositadas no CoIlege de France e no
IMEC.

9. No fim do volume, 0 leitor encontrani, expostos na "situacao de
curso", os criterios e as solucOes adotadas pelos editores para este ano de
curso.
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para extrair, retrospectivamente, a intenry3.o e as objetivos do
curso. E constituem a melhor apresenta,iio das suas aulas.

Cada volume termina com uma "situa,iio", de respon-
sabilidade do editor do curso. Trata-se de dar ao leitor ele-
mentos de contexto de ordem biografica, ideo16gica e poli-
tica, situando 0 curso na obra publicada e dando indica,oes
relativas a seu lugar no ambito do corpus utilizado, a fim de
facilitar sua compreensiio e evitar os contra-sensos que po-
deriam se dever ao esquecimento das circunstancias em que
cada urn dos cursos foi elaborado e ministrado.

•
Com esta edi,iio dos cursos no College de France, urn

novo aspecto da "obra" de Michel Foucault e publicado.
Niio se trata, propriamente, de inooitos, ja que esta edi-

,iio reproduz a palavra proferida em publico por Michel
Foucault, com exce,iio do suporte escrito que ele utilizava e
que podia ser muito elaborado. Daniel Defert, que possui as
notas de Michel Foucault, permitiu que os editores as con-
sultassem. A ele nossos mais vivos agradecimentos.

Esta edi,iio dos cursos no College de France foi autori-
zada pelos herdeiros de Michel Foucault, que desejaram sa-
tisfazer Ii forte demanda de que eram objeto, na Fran,a
como no exterior. E isso em incontestaveis condi,oes de se-
riedade. Os editores procuraram estar Ii altura da confian,a
que neles foi depositada.

FRAN<;OIS EWALD e ALESSANDRO FONTANA

Curso
Ano 1974-1975



AULA DE 15 DE JANEIRO DE 1975

Loucura e crime. - Perversidade e puerilidade. - 0 in-
dividuo perigoso. - 0 perito psiquiatra s6 pade ser 0 perso-
nagem Ubu. - anivel episterna/ogleo da psiquiatria e sua re.
gressao no exame medico-legal. Firn do conjlito entre po.
der medico e paderjudiciario. - Exame e anormais. - Critica
da nOrQO de repressQo. - Exclusiio do ieproso e inclusiio do
pestifero. - InvenrQO das tecnologias positivas do pader. - 0
normal e 0 patol6gico.

Na semana passada, depois da aula, alguem me pergun-
tou se eu nao tinha me enganado e afinal nao tinha dado uma
aula sobre exames medico-Iegais, em vez de dar 0 curso pro-
metido sobre os anormais. Nao e exatamente a mesma coi-
sa, mas voces vao ver que, a partir do problema do exame
medico-legal, vou chegar ao problema dos anormais.

De fate, 0 que eu tinha tentado mostrar a voces e que,
de acordo com 0 C6digo Penal de 1810, nos pr6prios termos
do celebre artigo 64, segundo 0 qual nao hi crime nem deli-
to se 0 individuo estiver em estado de demencia no momen-
to do crime, 0 exame deve permitir, em todo caso deveria
permitir, estabelecer a demarca9ao: uma demarca9ao dico-
tomica entre doen9a e responsabilidade, entre causalidade
patol6gica e liberdade do sujeito juridico, entre terapeutica
e Puni9aO, entre medicina e penalidade, entre hospital e pri-
sao. Enecessano optar, porque a loucura apaga 0 crime, a
loucura nao pode ser 0 lugar do crime e, inversamente, 0 cri-
me nao pode seT, em si, urn ate que se arraiga na loucura.
Principio da porta girat6ria: quando 0 patol6gico entra em
cena, a criminalidade, nos termos da lei, deve desaparecer.
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A institui,ao medica, em caso de loucura, deve tomar 0 lu-
gar da institui,ao judiciaria. A justi,a nao pode ter compe-
tencia sobre 0 louco, ou melhor, a loucura [rectius: justi,a]
tem de se declarar incompetente quanta ao louco, a partir do
momenta em que 0 reconhecer como louco: principio da
soltura, no sentido juridico do termo.

Ora, na verdade, 0 exame contemporaneo substituiu es-
sa demarca,ao e esse principio de demarca,ao, claramente
estabelecidos nos textos, por outros mecanismos que vemos
serem tramados, pouco a pouco, ao longo de todo 0 seculo
XIX, que vemos - por uma especie de cumplicidade geral,
eu ja ia dizendo - se esbo,ar relativamente cedo: quando,
por exemplo, desde os anos 1815-1820, vemos jUris crimi-
nais declarar que alguem e culpado e, depois, ao mesmo
tempo, pedir que, apesar da culpa afirmada pela senten,a,
seja mandado para urn hospital psiquiMrico por ser doente.
Portanto os juris come,am a estabelecer 0 parentesco, a per-
tinencia, entre loucura e crime; mas os proprios juizes, os
magistrados, aceitam ate certo ponto essa especie de irma-

tanto que as vezes as vemos dizer que urn individuo
pode muito bem ser mandado para urn hospital psiquiMrico,
apesar do crime que cometeu, porque, no fim das contas, a
chance de sair de um hospital psiquiMrico nao e maior do
que a de sair de uma prisao. Quando as circunstincias ate-
nuantes forem adotadas, em 1832, isso permitirajustamente
que se obtenham condena,oes que nao serao moduladas
conforme as circunstancias mesmas do crime, mas de acor-
do com a qualifica,ao, a aprecia,ao, 0 diagnostico do pro-
prio criminoso. Trama-se pais, pOlleo a pOlleo, essa especie
de continuum medico-judiciario, cujos efeitos podemos ver
e cuja institucionaliza,ao-mestra vemos no exame medico-
legal.

Em linhas gerais, podemos dizer 0 seguinte: 0 exame
contemporaneo substituiu a exclusao reciproca entre 0 dis-

curso medico e 0 discurso judiciario por urn jogo que pode-
riamos chamar de jogo da dupla qualifica,ao medica e ju-
diciaria. Essa pratica, essa tecnica da dupla qualifica,ao or-
ganiza 0 que poderiamos chamar qe dominio da "perversida-
de", uma nOl.;ao curiosissima que come9a a aparecer na se-
gunda metade do seculo XIX e que vai dominar todo 0 campo
da dupla determina,ao e autorizar 0 aparecimento, no discur-
so dos peritos, e de peritos que sao cientistas, de toda uma
serie de termos ou de elementos manifestamente caducos, ri-
diculos ou pueris. Quando voces percorrem esses exames
medico-Iegais, como os que Ii da ultima vez, 0 que mais sal-
ta aos olhos sao termos como "preguiya", "orgulho", "obsti-
na,ao", "maldade"; 0 que nos e relatado sao elementos bio-
graficos, mas que nao sao de maneira nenhuma principios
de explica,ao do ato, e sim especies de redu,oes anunciado-
ras, de pequenas cenas infantis, de pequenas cenas pueris,
que ja sao como que 0 analogado do 'crime. Uma especie de
redu,ao para crian,as da criminalidade, qualificada por ter-
mos iguais aos utilizados pelos pais ou na moral dos livros
infantis. Na verdade, essa puerilidade mesma dos termos,
das no,oes e da analise, que esta no imago do exame medi-
co-legal contemporaneo, tem uma fun,ao muito precisa: e
ela que vai servir de ponte entre as categorias juridicas, que
sao definidas pelo proprio COdigo e que pretendem que so
se pode punir se houver verdadeiramente inten,ao de causar
dana ou dolo, e no,oes medicas, como as de "imaturidade",
de "debilidade do Eu", de "nao-desenvolvimento do supere-
go", de "estrutura de caniter", etc. Como voces estao venda,
no,oes como todas as que, grosso modo, estao ligadas aper-
versidade permitem costurar, uma na outra, a serie das cate-
gorias juridicas que definem 0 dolo, a inten,ao de causar
dano, e as categorias mais au menos constituidas no interior
de um discurso medico ou, em todo caso, psiquiMrico, psi-
copatologico, psicologico. Todo esse campo das no,oes da
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perversidade, postas em circula9ao em seu vocabulario pue-
ril, permite por as n090es medicas para funcionar no campo
do poder judiciario e, inversamente, as n090es juridicas no
campo de competencia da medicina. Ecomo ponte, portanto,
que ele funciona bern, e funciona tanto melhor quanta mais
fraco for epistemologicamente.

Outra opera9ao possibilitada pelo exame: substituir a
altemativa institucional "ou prisao, ou hospital", "ou expia-
9ao, ou cura", pelo principio de urna homogeneidade da rea-
9ao social. Ele permite estabelecer ou, em todo caso, justifi-
car a existencia de urna especie de continuum protetor atra-
yeS de todo 0 corpo social, que ira da instiincia medica de
cura it institui9ao penal propriamente dita, isto e, a prisao e,
no extremo, 0 cadafalso. Afinal de contas, no fundo de to-
dos esses discursos da penalidade modema, portanto da que
come9a a se tramar desde 0 seculo XIX, voces sabem que
corre a frase indefinidamente repetida: "Voce vai acabar na
[orea-!" Mas, se a frase "voce vai acabar na [orca" epassive!
(tanto que todos nos a ouvimos mais ou menos assim, da
primeira vez que nao tiramos uma nota boa), se essa frase e
efetivamente possivel, se ela tern uma base historica, e na
medida em que 0 continuum, que vai da primeira corre9ao
aplicada ao individuo ate a ultima grande san9ao juridica
que e a morte, foi efetivamente constituido por uma imensa
pratica, urna imensa institucionaliza9ao do repressivo e do
punitivo, que e alimentada discursivamente pela psiquiatria
penal e, em particular, pela pratica maior do exame. Em su-
rna, a sociedade vai responder it criminalidade patologica de
dois modos, ou antes, vai propor uma resposta homogenea
com dois polos: urn expiatorio, outro terapeutico. Mas esses
dois polos sao os dois polos de urna rede continua de insti-
tui90eS, que tern como fun9ao, no fundo, responder a que?
Nao it doen9a exatamente, e claro, porque, se so se tratasse
da doen9a, teriamos institui90es propriamente terapeuticas;

tampouco respondem exatamente ao crime, porque nesse
caso bastariam institui90es punitivas. Na verdade, todo esse
continuum, que tern seu polo terapeutico e seu polo judicia-
rio, toda essa miscibilidade institucional* responde a que?
Ao perigo, ora essa.
E para 0 individuo perigoso, isto e, nem exatamente

doente nem propriamente criminoso, que esse conjunto ins-
titucional esm voltado. No exame psiquiatrico (alias, a cir-
cular de 1958, creio eu, diz isso explicitamente), 0 que 0 pe-
rito tern a diagnosticar, 0 individuo com 0 qual ele tern de se
haver em seu interrogatorio, em sua analise e em seu diag-
nostico, e 0 individuo eventualmente perigoso. De modo que
temos finalmente duas n090es que se deparam e que voces
logo veem quiio proximas e vizinhas sao: a n09ao de "per-
versao", de urn lado, que permite costurar uma na outra a
serie de conceitos medicos e a serie de conceitos juridicos;
e, de outro lado, a n09ao de "perigo", de "individuo perigo-
so", que permite justificar e fundar em teoria a existencia de
urna cadeia ininterrupta de institui90es medico-judiciarias.
Perigo e perversao: e isso que, na minha opiniao, constitui a
especie de nucleo essencial, 0 nucleo teorico do exame me-
dico-legal.

Mas, se e esse 0 nucleo teorico do exame medico-legal,
podemos, efeio eu, a partir dai, compreender certo numero
de coisas. A primeira, e claro, e esse carater propriamente
grotesco e ubuesco que eu havia tentado ressaltar da ultima
vez com certo nllinero de exames que Ii para voces e que,
repito, emanam todos eles dos maiores nomes da psiquiatria
legal. Como agora eu nao Ihes cito esses exames, posso Ihes

* Mixite institutionnelle. Mixite (que traduzimos por miscibilidade) ea
qualidade do que emisto, em particular do que reline elementos, pessoas, de
origem (cultural, etnica, etc.) diverSa. (N. do T.)
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dar 0 nome dos autores (voces niio viio poder relacionar 0
nome dos autores ao dos exames). Trata-se de Cenac, Gou-
riou, Heuyer, Jenil-Perrin1• Esse carater propriamente gro-
tesco, propriamente ubuesco, do discurso penal, pode ser
explicado precisamente, em sua existencia e em sua manu-
ten,iio, a partir desse nucleo teorico constituido pela pare-
Iha perversiio-perigo. De fato, voces veem que a jun,ao do
medico com 0 judiciario, que e possibilitada pelo exame me-
dico-legal, essa fun,iio do medico e do judiciario so se efe-
tua gra,as a reativa,ao dessas categorias, que vou chamar
de categorias elementares da moralidade, que vern se distri-
buir em tomo da no,ao de perversidade e que sao, por
exemplo, as categorias de "orgulho", de "obstina,iio", de
"maldade", etc. Em outras palavras, a jun,iio do medico
com 0 judiciario implica e so pode ser efetuada pela reativa-
,iio de urn discurso essencialmente parental-pueril, paren-
tal-infantil, que e 0 discurso dos pais com os filhos, que e 0
discurso da moraliza,ao mesma da crian,a. Discurso infan-
til, ou antes, discurso essencialmente dirigido as crian,as,
discurso necessariamente em forma de be-a-ba. E, de outro
lado, e 0 discurso que niio apenas se organiza em torno do
campo da perversidade, mas igualmente. em torno do pro-
blema do perigo social: isto e, ele sera tambem 0 discurso
do medo, urn discurso que tera por fun,ao detectar 0 perigo
e opor-se a ele. E, pois, urn discurso do medo e urn discurso
da moraliza,iio, e urn discurso infantil, e urn discurso cuja
organiza,iio epistemologica, toda ela comandada pelo medo
e pela moraliza,ao, nao pode deixar de ser ridicula, mesmo
em rela,ao a loucura.

Ora, esse carater ubuesco niio esta simplesmente ligado
apessoa dos que 0 pronunciam, nem meSilla a urn caniter
nao elaborado do exame ou do saber ligado ao exame. Esse
carater ubuesco esta, ao contrario, ligado muito positiva-
mente ao papel de ponte que 0 exame penal exerce. Ele esta

diretamente ligado as fun,5es desse exame. Para voltar pela
ultima vez a Ubu (vamos abandona-Io aqui), se se admitir-
como tentei Ihes mostrar da ultima vez - que Ubu e 0 exer-
cicio do poder atraves da desqualifica,ao explicita de quem
o exerce, se 0 grotesco politico e a anula,ao do detentor do
poder pelo proprio ritual que manifesta esse poder e esse
detentor, voces hao de convir que 0 perito psiquiatra na ver-
dade niio pode deixar de ser a propria personagem Ubu. Ele
so pode exercer 0 terrivel poder que Ihe pedem para exercer
- e que, no fim das contas, e 0 de determinar a puni,ao de
urn individuo ou dela participar em boa parte - por meio de
urn discurso infantil, que 0 desqualifica como cientista quan-
do foi precisamente pelo titulo de cientista que 0 convoca-
ram, e por meio de urn discurso do medo, que 0 ridiculariza
precisamente quando ele fala num tribunal a proposito de
alguem que esta no banco dos reus e que, por conseguinte,
esta despojado de todo e qualquer poder. Ele fala a lingua-
gem da crian,a, fala a linguagem do medo, logo ele, que e 0
cientista, que esta ao abrigo, protegido, sacralizado ate, por
toda a institui,ao judiciaria e sua espada. Essa linguagem
balbuciante, que e a do exame, funciona precisamente como
aquilo que vai transmitir, da institui,ao judiciaria a institui-
,ao medica, os efeitos de poder que sao proprios a uma e a
outra, atraves da desqualifica,ao daquele que faz a jun,ao.
Em outras palavras, e a condessa de Segur protegida, por
urn lado, de Esquirol e, por outro, de Fouquier-Tinville'. Em
todo caso, voces compreendem por que, de Pierre Riviere a
Rapin3, ou as pessoas cujos exames citei para voces Dutro
dia, de Pierre Riviere a esses criminosos de hoje, esempre 0
mesmo tipo de discurso que se faz. 0 que se revela atraves
desses exames? A doen,a? Nao. A responsabilidade? Niio.
A liberdade? Nao. Mas sempre as mesmas imagens, sempre
os mesmos gestos, sempre as mesmas atitudes, as mesmas
cenas pueris: "'ele brincava com suas armas de madeira";
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"ele cortava a cabe9a dos repolhos"; "ele magoava os pais";
"'ele matava aula"; "ele DaD aprendia a li<;ao"; "ele era pre-
gui90S0". E: "Concluo que ele era responsavel." No cerne de
urn mecanismo em que 0 poderjudicifuio cede lugar, com tanta
solenidade, ao saber medico, voces veem que 0 que aparece e
Ubu, ao mesmo tempo ignaro e apavorado, mas que permite,
precisamente, a partir dai, queessa mesma maquinaria dupla
funcione. A bufonaria e a fun9ao de perito psiquiatra se con-
fundem: e como funcionfuio que ele e efetivamente urn buTao.

A partir dai, creio ser possivel reconstituir dois proces-
50S hist6ricos correlativos urn do Dutro. Primeiro, ea curio·
sissima regressao historica a qual assistimos desde 0 seculo
XIX ate nossos dias. No inicio, 0 exame psiquiatrico - 0 de
Esquirol, de Georget, de Marc - era a simples transposi9ao
ainstitui9ao judiciaria de um saber medico que era consti-
tuido fora dela: no hospital, na experiencia clinica4 . Ora, 0
que vemos agora e um exame que e, como eu Ihes dizia da
Ultima vez, absolutamente desvinculado do saber psiquiatri-
co da nossa epoca. Porque, pense-se 0 que se pensar do dis-
curso dos psiquiatras atualmente, voces viram que 0 que diz
um perito psiquiatra esta mil vezes abaixo do nivel episte-
mologico da psiquiatria. Mas 0 que reaparece nessa especie
de regressao, de desqualifica9ao, de decomposic;ao do saber
psiquilitrico no exame? 0 que reaparece e faeil perceber. E
alguma coisa assim, urn texto que tomo do seculo XVIII. E
um placet, um pedido que foi feito por uma mae de familia
para internar seu filho em Bicetre, no ana de 1758 [rectius:
1728]. Tomo 0 exemplo do trabalho que Christiane Martin
esta fazendo sobre as lettres de cachet'. Voces vao teconhe-

* Carta com 0 timbre real ordenando a prisao au 0 desterro de ilma pes-
soa semjulgamento. (N. do T.)

cer exatarnente 0 mesmo tipo de discurso que 0 atualmente
utilizado pelos psiquiatras.

"A suplicante [portanto, e a mulher que pede a lettre de
cachet para a internac;ao do filho - M.E] tinha se casado em
segundas nupcias apos tres anos de viuvez, para garantir urn
pedac;o de pao para si, com um comercio de mercearia; ela
achou por bem trazer de volta para casa seu filho [...]. Esse
libertino prometeu contenta-Ia para que ela the desse um
certificado de aprendiz de merceeiro. A suplicante, amando
ternamente 0 filho apesar de todas as magoas que ele [ja]
Ihe causara, 0 fez aprendiz, abrigou-o em casa; infelizmente
para ela e para seus [outros] filhos, ele ai ficou dois anos,
tempo durante 0 qual a roubava cotidianamente, e a teria ar-
ruinado se tivesse ficado mais tempo. A suplicante, achan-
do que em casa alheia ele se comportaria melhor, ja conhe-
cendo 0 comercio e sendo capaz de trabalhar, empregou-o
com 0 Sf. Cochin, homem proba, comerciante merceeiro na
Porte Saint-Jacques; ele simulou por tres meses, depois esse
libertino roubou seiscentas libras que a suplicante foi obri-
gada a pagar para salvar a vida do filho e a honra da sua
familia [... ]. Nao sabendo como enganar a mae, esse pilantra
fingiu querer tornar-se monge, para 0 que tapeou varias pes-
soas probas [que], crendo de boa fe no que esse espertalhilo
lhes contava, chamaram sua mae arazao e Ihe disseram que
ela responderia diante de Deus pelo que viesse a acontecer
com seu filho, se se opusesse it sua vocac;ao [...]. A supli-
cante, que conhecia ba tempos a ma conduta do filho, caiu
na armadilha, deu-lhe generosamente [rectius: geralmente]
tudo 0 que era necessario para entrar no mosteiro de Yver-
naux [...]. 0 desgrac;ado la ficou apenas tres meses, dizendo
que aquela ordem nao Ihe agradava, que ele preferia serpre-
montre'. A suplicante, que nao queria ter nada do que se re-
criminar, deu ao filho tudo 0 que ele pedia para entrar na
casa de Premontre, onde ele tomou babito. Mas esse misera-



vel, na verdade, que s6 queria enganar a mae, logo deu mos-
tras da sua astucia, 0 que obrigou aqueles senhores [pre-
mantres - M.E] a expulsa-lo da sua casa ap6s seis meses de
noviciado." Bern, a coisa continua e termina assim: "A supli-
cante [isto e, a mae - M.E] recorre a vossa bondade, Mon-
senhor, e vos suplica [e ao chefe de policia que a peti,ao e
dirigida - M.E] mui humildemente que Ihe facilite uma let-
tre de cachet para intemar seu filho e manda-lo para as Ilhas
na primeira oportunidade, sem 0 que ela e seu marido nunca
ficarao sossegados, nem a vida deles estara segura.'"

Perversidade e perigo. Estao venda que encontramos de
novo aqui, reativada atraves de uma institui,ao e de urn sa-
ber que nos sao contemporilneos, toda urna imensa pritica
que a reforma judiciiria do fim do seculo XVIII deveria ter
feito desaparecer e que agora encontrarnos tal qual. E isso nao
apenas por uma especie de efeito de arcaismo, mas - it me-
dida que 0 crime vai se patologizando cada vez mais, itmedi-
da que 0 perito e 0 juiz trocam de papel - toda essa forma
de controle, de aprecia,ao, de efeito de poder ligado it ca-
racteriza,ao de urn individuo, tudo isso se torna cada vez
mais ativo.

Fora dessa regressao e dessa reativa,ao de toda uma
pratica ora multissecular, 0 outro processo hist6rico que, de
certa forma, the faz face e uma reivindica,ao indefinida de
poder, em nome da modemiza,ao mesma da justi,a. Ou seja,
desde 0 inicio do seculo XIX, nao se para de reivindicar, e
cada vez com maior insistencia, 0 poder judiciario do medi-
co, ou 0 poder medico do juiz. No inicio do seculo XIX, no
fundo, 0 problema do poder do medico no aparelho judicia-
rio era urn problema conflituoso, no sentido de que os medi-
cos reivindicavam, por motivos que demoraria demais ex-
plicar agora, 0 direito de exercer seu saber no interior da
institui,ao judiciaria. Ao que, no essencial, a institui,ao ju-
diciaria se opunha como uma invasao, comO urn confisco,

como uma desqualiflCa,ao da sua competencia. Ora, a par-
tir do fim do seculo XIX, isso e importante, vemos desenvol-
ver-se, pouco a pouco, uma especie de reivindica,ao comum
dos juizes no sentido da medicaliza,ao da sua profissao, da sua
fun,ao, das suas decis5es. E, depois, urna reivindica,ao ge-
mea da institucionaliza,ao, de certa forma judiciiria, do saber
medico: "Como medico, sou judiciariamente competente" -
repetem os medicos desde 0 [inicio do] seculo XIX. Mas, pe-
la primeira vez na segunda metade do seculo XIX, ouve-se
os juizes come,arem a dizer: pedimos que nossa fun,ao seja
uma fun,ao terapeutica, tanto quanta uma fun,ao de julga-
mento e expia,ao. E caracteristico ver que, no segundo con-
gresso intemacional de criminologia, realizado em 1892 creio
(quer dizer, nao sei, digamos em torno de 1890 - a data me
escapa neste momento), propostas seriissimas foram feitas
no sentido da supressao do juri, com base no seguinte te-
rna': 0 juri [e composto] de pessoas que nao sao nem medi-
cos nem juizes, e que, por conseguinte, naG tern nenhuma
competencia, nem da ordem do direito, nem da ordem da
medicina. Tal juri e necessariamente urn obstaculo, urn ele-
mento opaco, urn nucleo nao manipulavel no interior da ins-
titui,ao judiciaria tal como deve funcionar no estado ideal.
A verdadeira institui,ao judiciaria seria composta de que?
De urn jUri de peritos sob a responsabilidade juridica de urn
magistrado. Ou seja, [tem-se] 0 curto-circuito de todas as
instilncias judiciarias de tipo coletivo, que haviam side insti-
tuidas na reforma penal do fim do seculo XVIII, para que
enfim se unam, mas numa uniao sem terceiros, os medicos
e os magistrados. Essa obviamente, nessa
epoca simplesmente sinaliza urn movimento; ela acarretou
imediatamente grande oposi,ao entre os medicos e, sobretu-
do, entre os magistrados. Como quer que seja, e ela que
serve de ponto de mira para toda uma serie de reformas, que
foram instituidas, no essencial, em fins do seculo XIX e no
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decorrer do seculo XX, e que organizam efetivamente uma
especie de poder medico-judiciirio, cujos principais ele-
mentos ou as principais manifesta90es sao os seguintes.

Primeiro, a obriga9ao de que todo individuo levado dian-
te de urn tribunal do jUri seja antes examinado por peritos
psiquiatras, de tal sorte que nunca ninguem chegue diante de
urn tribunal apenas com seu crime. Chega-se com 0 relatorio
do exame do psiquiatra, e e com 0 peso de seu crime e desse
relatorio que 0 reu se apresenta diante do tribunal do jUri. E
pretende-se que essa medida, que e geral e obrigatoria para 0
tribunal do jUri, tambem se tome obrigatoria diante dos tri-
bunais correcionais, nos quais e apenas aplicada em certo
numero de casos, mas ainda nao de forma geral.

Urn segundo sinal dessa implanta9ao e a existencia de
tribunais especiais, os tribunais para menares, nos quais a
informa9ao que e fornecida ao juiz, que e ao mesmo tempo
juiz da instru9ao e do julgamento, e uma informa9ao essen-
cialmente psicologica, social, medica. Por conseguinte, ela
diz muito mais respeito ao contexto de existencia, de vida,
de disciplina do individuo, do que ao proprio ate que ele co-
meteu e pelo qual e levado diante do tribunal para menores.
Eurn tribunal da perversidade e do perigo, nao e urn tribu-
nal do crime aquele a que 0 menor comparece. Etambem a
implanta9ao, na administra9ao penitenciaria, de servi90s
medico-psicologicos encarregados de dizer como, durante 0
desenrolar da pena, se da a evolu9ao do individuo; isto e, 0
nivel de perversidade e 0 nivel de perigo que 0 individuo
ainda representa em determinado momento da pena, estan-
do entendido que, se ele atingiu urn nivel suficientemente
baixo de perigo e de perversidade, podem ser libertado, pelo
menos condicionalmente. Tambem poderiamos citar toda a
serie das institui90eS de vigiliincia medico-legal que enqua-
dram a infiincia, a juventude, a juventude em perigo, etc.

. Temos p?is, no total, urn sistema em partida dupla, me-
dIco e jUdlClano, que se instaurou a partir do seculo XIX e
do qual 0 exame, com seu curiosissimo discurso, constitui a
pe9a de certo modo central, a pequena cavilha infinitamente
fraca e solida, que mantem de 0 conjunto.

E e aqm que YOU chegar ao objeto do curso deste ano.
Parece-me que 0 exame medico-legal, tal como 0 vemos

agora,. e urn exemplo particularmente notavel da
lrrup9ao ou, malS verossimilmente, da insidiosa invasao da
Instltui9ao judiciaria e da institui9ao medica, exatamente na

en,tre as duas, por certo mecanisme que, justamen-
te, nao e medIco e nao e judiciario. Se falei tao detidamente
do exame foi para mostrar, de urn lado, que
ele a jun9ao, que ele cumpria a fun9ao de costura entre
o e 0 medico, Mas tentei 0 tempo todo mostrar a
voces ,como ele era estranho, tanto em rela9ao iI institui9ao
jUdlClana como em rela9ao iI normatividade intema do sa-
be; medico; e niio apenas estranho, mas ridiculo. 0 exame
med,lco vIOla a lei desde 0 inicio; 0 exame psiqui:\trico em
matena penal ndICulariza 0 saber medico e psiqui:\trico des-
de a sua pn;neIra palavra. Ele niio e homogeneo nem ao
dlrelto nem a medlcma. Embora tenha na jun9iio de ambos
embora tenha na fronteira entre ambos, urn papel capital
para 0 ajuste mSlItucIOnal entre urn e outra, seria totalmente
Injusto julgar 0 direito moderno (ou, em todo caso, 0 direito
tal como funcionava no inicio do seculo XIX) por uma pra-
tIca como essa; sena lllJusto avaliar 0 saber medico e mes-

0 psiquiatrico utilizando essa pnitica como'crite-
TIO. No flm das contas, e de outra coisa que se trata, Ede
outra parte que vern a exame medico-legal. Ele niio deriva
do direito, deriva da medicina. Nenhuma prova histori-
ca de denva9ao do exame penal remeteria nem iI evolu9iiO
do dIretto, nem aevolw;ao da medicina, nem meSilla aeVQ-
lU9ao geminada de ambos. Ealgo que vern se inserir entre
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oles, assegurar sua jun,ao, mas que vem de outra parte, com
termos outros, normas outras, regras de forma,ao outras.
No fundo no exame medico-legal, a justi,a e a psiquiatria
sao adulteradas. Elas nao tem a ver com seu objeto
pr6prio, nao poem em pnitica sua regularidade pr6pria. Nao
e a delinquentes ou a inocentes que 0 exame
se dirige, nao e a doentes opostos a nao-doentes. E a algo
que esta, ameu ver, na categoria dos "anormais"; OU, se pre-
ferirem, nao e no campo da oposi,ao, mas sim no da grada-
,ao do normal ao anormal, que se desenrola efetivamente 0
exame medico-legal.

A for,a, 0 vigor, 0 poder de penetra,ao e de subversao
do exame medico-legal em rela,ao a regularidade da insti-
tui,ao juridica, estao precisamente no fato de que ele Ihes
propoe outros conceitos; ele se dirige a outro objeto, ele traz
consigo tecnicas que sao outras e que formam uma especle
de terceiro termo insidioso e ocullo, cuidadosamente enco-
berto, a direita e a esquerda, de um lado e do outro, pelas
nOyoes juridicas de "delinqiiencia", de "reincidencia", etc.,
e os conceitos medicos de "doen9a", etc. Ele propoe, na ver-
dade, um terceiro termo, isto e, ele pertence verossimilmen-
te - e e 0 que eu gostaria de mostrar a voces - ao funclOna-
mento de um poder que nao e nem 0 poder judiciario nem 0

poder medico, um poder de outro tipo, que eu chamarei, p:o-
visoriamente e por enquanto, de poder de normahza,ao.
Com 0 exame, tem-se uma pratica que diz respeito aos anor-
mais, que faz intervir certo poder de normahza,ao. e que
tende, pouco a pouco, por sua for,a pr6pria, pelos efeltos de
jun,ao que ele proporciona entre 0 medico e 0 judiciario:.a
transformar tanto 0 poder judiciario como 0 saber pSlqma-
trico, a se constituir como instancia de controle do anormal.
E e na medida em que constitui 0 medico-judichirio como
instancia de controle, nao do crime, nao da doen,a, mas do
anormal, do individuo anormal, enisso que ele e ao mesmo

tempo um problema te6rico e politico importante. E nisso
tambem que eJa remete a toda uma genealogia desse curioso
poder, genealogia que gostaria de fazer agora.

Antes de passar, da proxima vez, it analise concreta, eu
gostaria de fazer agora algumas reflexoes que sao um
pouco de ordem met6dica. Na verdade, nao sou, e claro, 0
primeiro a tratar do tema de que lhes falarei da pr6xima vez
- a hist6ria desse poder de normaliza,ao essencialmente
aplicado a sexualidade, as tecnicas de normaliza,ao da
sexualidade desde 0 secuJo XVll. Certo numero de obras
foram consagradas ao assunto, e recentemente traduziram
em frances um livro de Van Ussel que se chama A repres-
sao da sexualidade ou Hist6ria da repressao da sexualida-
de'. Ora, precisamente, 0 que eu gostaria de fazer se distin-
gue desse trabalho, e de certo numero de outros trabalhos
que foram escritos na mesma linha, nao diria exatamente
por uma diferen,a de metodo, mas por uma diferen,a de
ponto de vista: uma diferen,a quanta ao que essas anali-
ses e as minhas supoem, implicam, em termos de teoria do
poder. Parece-me, de fato, que nas analises a que me refiro
a no,ao principal, central, e a no,ao de "repressao"9 Quer
dizer, essas analises implicam a referencia a um poder cuja
fum;ao maior seria a repressao, cujo nivel de eficacia seria
essencialmente superestrutural, da ordem da superestrutu-
ra, enfim cujos mecanismos seriam essencialmente ligados
ao desconhecimento, a cegueira. Ora, e outra concep,ao,
Dutro tipo de analise do poder que eu gostaria de sugerir,
atraves das analises que farei da normaliza,ao da sexuali-
dade desde 0 seculo XVII.

Para que as coisas fiquem claras, vou dar imediatamen-
te dois exemplos que ainda me parecem caracterizar as ana-
lises contemporaneas. E voces vao ver logo que, citando-
Ihes esses dois exemplos, e a mim mesmo em analises ante-
riares que eu questiono 10.
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Todo 0 mundo sabe como se desenrolava no fim da
Idade Media, ou mesmo durante toda a Idade Media, a ex-
c1usao dos Ieprosos11 • A exc1usao da lepra era uma pnitica
social que comportava primeiro uma divisao rigorosa, urn
distanciamento, uma regra de nao-cantata entre urn indivi-
duo (ou urn grupo de individuos) e outro. Era, de um lado, a
rejei,ao desses individuos num mundo exterior, confuso,
fora dos muros da cidade, fora dos limites da comunidade.
Constitui,ao, por conseguinte, de duas massas estranhas
uma II outra. E a que era rejeitada, era rejeitada no sentido
estrito nas trevas exteriores. Enfim, em terceiro lugar, essa
exc1usao do leproso impIicava a desqualifica,ao - talvez
nao exatamente moral, mas em todo caso juridica e politica
- dos individuos assim exc1uidos e expulsos. Eles entravam
na morte, e voces sabem que a exc1usao do leproso era regu-
larmente acompanhada de uma especie de cerimonia rune-
bre, no curso da qual eram dec1arados mortos (e, por conse-
guinte, seus bens, transmissiveis) os individuos que eram
dec1arados leprosos e que iam partir para esse mundo exte-
rior e estrangeiro. Em suma, eram de fato praticas de exc1u-
sao, priticas de rejei,ao, priticas de "marginaliza,ao", como
diriamos hoje. Ora, e sob essa forma que se descreve, e a
meu ver ainda hoje, amaneira como 0 parler se exerce sabre
os laticos, sabre os doentes, sabre as criminosos, sabre os
desviantes, sobre as crian,as, sobre os pobres. Descrevem-
se em geral os efeitos e os mecanismos de poder que se exer-
cem sobre eles como mecanismos e efeitos de exc1usao, de
desqualifica,ao, de exilio, de rejei,ao, de priva,ao, de recu-
sa, de desconhecimento; ou seja, todo 0 arsenal dos concei-
t08 e mecanismos negativQs da exc1usao. Acho, continuo
achando, que essa pratica ou esse modelo da exc1usao do le-
proso foi um modelo historicamente ativo, ainda bem tarde
na nossa sociedade. Em todo caso, quando, em meados do
seculo XVII, deu-se inicio II grande ca,a aos mendigos, aos

vagabundos, aos ociosos, aos libertinos, etc., e sancionou-
se, seja pela rejei,ao para fora das cidades de toda essa po-
pula,ao flutuante, seja por seu internamento nos hospitais
gerais - acho que ainda eraa exc1usao do leproso, ou esse mo-
delo, que era politicamente ativado pela adminiSlra,ao reaP'.
Em compensa,ao, existe outro modelo de controle que me
parece ter tido uma fortuna hist6rica muito maior e muito
mais duradoura*.

Afinal de contas, parece-me que 0 modelo "exc1usao
dos leprosos", 0 modelo do individuo expulso para purificar
a comunidade, acabou'desaparecendo, grosso modo, em fins
do seculo XVII-inicio do seculo XVIII. Em compensa,ao,
outra coisa, outro modelo foi nao estabelecido, mas reativa-
do. Esse modelo e quase tao antigo quanta 0 da exc1usao do
leproso. E0 problema da peste e do policiamento da cidade
empesteada. Parece-me que, no fundo, no que diz respeito
ao controle dos individuos, 0 Ocidente s6 teve dois grandes
modelos: um e 0 da exc1usao do leproso; 0 outro e 0 mode-
10 da inc1usao do pestifero. E creio que a substitui,ao, como
modelo de controle, da exc1usao do leproso pela inc1usao do
pestifero e um dos grandes fenomenos ocorridos no seculo
XVIII. Para Ihes explicar isso, gostaria de lembrar como se
instituia a quarentena de uma cidade, quando a peste nela
era declaradal3 . Claro, circunscrevia-se - e at encerrava-se
bem encerrado - certo territ6rio: 0 de uma cidade, eventual-
mente 0 de uma cidade e de seus suburbios, e esse territ6rio
era constituido como territ6rio fechado. Mas, fora essa ana-
logia, a pratica relativa II peste era muito diferente da pratica

* 0 manuscrito diz: "E bern passivel que esse modelo tenha sido histori-
camente ativo na epoca do 'grande intemamento' ou da ca<;a aos mendigos,
mas ele DaO parava de perder for<;a, quando foi substituido por outro modelo
que me parece ter tido ..."
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relativa it lepra. Porque esse territorio nao era 0 territorio
confuso para 0 qual se repelia a popula9ao da qual a cidade
devia se purificar. Esse territario era objeto de uma analise
sutil e detalhada, de um policiamento minucioso.

A cidade em estado de peste - you citar para voces toda
uma serie de regulamentos, alias absolutamente identicos
uns aos outros, que foram publicados desde 0 fim da Idade
Media ate 0 inicio do seculo XVIII - era dividida em distri-
tos, os distritos eram divididos em quarteiroes, e entao nes-
ses bairros eram isoladas as ruas e havia em cada rua vigias,
em cada quarteir1io inspetores, em cada distrito responsaveis
por eles e na cidade mesma seja um governador nomeado
para tanto, seja escabinos que, no momento da peste, rece-
beram urn suplemento de poder. Portanto, analise do territa-
rio em seus elementos mais pormenorizados; organizac;ao,
atraves desse territario assim analisado, de um poder conti-
nuo, e continuo em dois sentidos. De um lado, por causa
dessa piramide, de que eu lhes falava ha pouco. Das sentine-
las postadas diante das portas das casas, na extremidade das
ruas, aos responsaveis pelos quarteiroes, aos respons3veis
pelos distritos e aos responsaveis pela cidade, voces tem
uma especie de grande piriimide de poder na qual nenhuma
interrup9ao devia ocorrer. Era um poder que era continuo
tambem em seu exercicio, e nao apenas em sua pirfunide hie-
rarquica, ja que a vigiliincia devia ser exercida sem nenhu-
ma interrup9ao. As sentinelas deviam estar sempre presen-
tes na extremidade das ruas, os inspetores de quarteir1io e de
distrito deviam, duas vezes por dia, fazer sua inspe9ao, de
tal modo que nada que acontecesse na cidade pudesse esca-
par ao olhar deles. E tudo 0 que era assim observado devia
ser registrado, de forma permanente, por essa especie de exa-
me visual e, igualmente, pela transcri9ao de todas as infor-
ma90es em grandes registros. De fato, no inicio da quarente-
na, todos os cidadaos presentes na cidade deviam dar seu

nome. Seus names eram anotados numa serie de registros.
Alguns desses registros ficavam na mao dos inspetores
locais, os outros ficavam em poder da administra9ao central
da cidade. E todos os dias os inspetores deviam passar dian-
te de cada casa, parar e fazer a chamada. A cada individuo
era atribuida uma janela a qual devia se mostrar e, quando
chamavam seu nome, ele devia se apresentar nessa janela,
estando entendido que se nao se apresentava e que estava
de cama; e, se estava de carna, eque estava doente; e, se es-
tava doente, eque era perigoso. E, por conseguinte, era ne-
cessario intervir. Era nesse momento que se fazia a triagem
dos individuos, entre os que estavam doentes e os que nao
estavam. Todas essas informa90es assim constituidas, duas
vezes por dia, pela visita - essa especie de passagem em re-
vista, de parada dos vivos e dos mortos que 0 inspetor reali-
zava, tadas essas informac;oes transcritas no registro eram
confrontadas em seguida com 0 registro central que os esca-
binos detinham na administra9ao central da cidade l '.

Ora, voces estao venda que uma organiza9ao como es-
sa e, de fato, absolutamente antitetica, oposta, em todo caso, a
todas as prJiticas relativas aos leprosos. Nao se trata de uma
exc1usao, trata-se de uma quarentena. Nao se trata de expul-
sar, trata-se ao contrario de estabelecer, de fixar, de atribuir
um lugar, de definir presen9as, e presen9as controladas. Nao
rejei9ao, mas inc1usao. Voces estao vendo que nao se trata
tampouco de uma especie de demarca9ao maci9a entre dois
tipos, dois grupos de POpula9ao: a que e pura e a que e
impura, a que tem lepra e a que nao tem. Trata-se, ao contra-
rio, de urna serie de diferen9as sutis, e constantemente ob-
servadas, entre os individuos que estao doentes e os que nao
estao. Individualiza9ao, por conseguinte divisao e subdivi-
sao do poder, que chega a atingir 0 grao fino da individua-
lidade. Por conseguinte, estamos longe da demarca9ao ma-
ci9a e efervescente que caracteriza a exc1usao do leproso.



Tambem estao venda que nao se trata de maneira nenhu-
rna dessa especie de distanciamento, de ruptura de contato,
de marginaliza,ao. Trata-se, ao contnirio, de uma_observa,ao
proxima e meticulosa. Enquanto a lepra pede distanCla, a pes-
te implica uma especie de aproxima'Yao carla vez malS
til do poder aos individuos, uma observa,ao cada vez malS
constante, carla vez mais insistente. Nao se trata tampouco
de uma especie de grande rito de purifica,ao, como na le-
pra; trata-se, no caso da peste, de uma tentativa para :naxl-
mizar a saude, a vida, a longevidade, a for,a dos mdlVlduos.
Trata-se, no fundo, de produzir uma popula,ao sadia; nao se
trata de purificar os que vivem na comunidade, como acon-
tecia com a lepra. Enfim, voces estao vendo que nao se trata
de uma marca,ao definitiva de uma parte da popula,ao;
trata-se do exame perpetuo de urn campo de regularidade,
no interior do qual vai se avaliar sem cessar cada individuo,
para saber se esta conforme aregra, anorma de saude que
e definida.

Voces sabem que existe toda uma literatura sobre a pes-
te, que e bastante interessante, na qual a peste passa por
esse momenta de grande confusao panica em que os mdlvl-
duos, amea,ados pela morte que transita entre eles, abando-
nam sua identidade, tiram amascara, esquecem seu estatuto
e se entregam agrande deprava,ao das pessoas que sabem
que vao morrer. Ha uma literatura da peste que e uma
tura da decomposi,ao da individualidade; toda uma espeCle
de sonho orgiastico da peste, em que a peste e 0 momenta
em que as individualidades se desfazem, em que a lei e .es-
quecida. 0 momento em que a peste so. desen.cadem e 0

momento em que, na cidade, toda regulandade e suspensa.
A peste passa por cima da lei, assim como passa por Clma
dos corpos. Eesse, pelo menos, 0 sonho literario da peste l5 .
Mas voces estao vendo que houve outro sonho da peste: urn
sonho politico da peste, em que esta e, ao contrario, 0 mo-

mento maravilhoso em que 0 poder politico se exerce plena-
mente. A peste e 0 momenta em que 0 policiamento de uma
popula,ao se faz ate seu ponto extremo, em que nada das co-
munica,oes perigosas, das comunidades confusas, dos con-
tatos proibidos pode mais se produzir. 0 momenta da peste
e 0 momenta do policiamento exaustivo de uma popula,ao
por urn poder politico, cujas ramifica,oes capilares atingem
sem cessar 0 proprio grao dos individuos, seu tempo, seu
habitat, sua localiza,ao, seu corpo. A peste traz consigo, tal-
vez, 0 sonho litenirio ou teatral do grande momenta orgias-
tico; a peste traz consigo tambem 0 sonho politico de urn
poder exaustivo, de urn poder sem obstaculos, de urn poder
inteiramente transparente a seu objeto, de urn poder que se
exerce plenamente. Entre 0 sonho de uma sociedade militar
e 0 sonho de uma sociedade empesteada, entre esses dois
sonhos que vemos nascer nos seculos XVI-XVII, se estabe-
Ieee, como voces veem, uma pertinencia. E, de fata, efeio
que 0 que contou politicamente a partir, justamente, dos se-
culos XVI-XVlIl nao foi 0 velho modelo da lepra, de que
sem duvida encontramos urn derradeiro residuo ou, enfim,
uma das derradeiras grandes manifesta,oes, na exclusao dos
mendigos, dos loucos, etc., e no grande "internamento". Es-
se modelo foi substituido, no curso do seculo XVII, por ou-
tro, muito diferente. A peste substituiu a lepra como mode-
10 de controle politico, e e essa uma das grandes inven,oes
do seculo XVlIl, ou em todo caso da Idade Classica e da
monarquia administrativa.

Eu diria em linhas gerais 0 seguinte. Que, no fundo, a
substitui,ao do modelo da lepra pelo modelo da peste cor-
responde a urn processo historico importantissimo que cha-
marei, numa palavra, de inven,ao das tecnologias positivas de
poder. A rea,ao a lepra euma rea,ao negativa; euma rea,ao
de rejei,ao, de exclusao, etc. A rea,ao apeste euma rea,ao po-
sitiva; euma rea,ao de inclusao, de observa,ao, de forma-
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,ao de saber, de multiplica,ao dos efeitos de poder a partir
do acumulo da observa,ao e do saber. Passou-se de uma
tecnologia do poder que expulsa, que exclui, que bane, que
marginaliza, que reprime, a urn poder que e enfim urn poder
positivo, urn poder que fabrica, urn poder que observa, urn
poder que sabe e urn poder que se multiplica a partir de seus
proprios efeitos.

Eu diria que a [dade C1<issica costuma ser louvada por
ter sabido inventar uma massa considenivel de tecnicas cien-
tificas e industriais. [nventou tambem, como se sabe, for-
mas de governo; elaborou aparelhos administrativos, insti-
tui,5es politicas... Tudo isso e verdade. Mas, e acho que isso
chama menos a aten,ao, a [dade Classica tambem inventou
tecnicas de poder tais, que 0 poder nao age por arrecada,ao,
mas por produ,ao e maximiza,ao da produ,ao. Urn poder
que nao age por exclusao, mas sim por inclusao densa e
analitica dos elementos. Urn poder que nao age pela separa-
,ao em grandes massas confusas, mas por distribui,ao de
acordo com individualidades diferenciais. Urn poder que nao
e ligado ao desconhecimento, mas, ao contrario, a toda uma
serie de mecanismos que asseguram a forma<;ao, 0 investi-
mento, a acumula,ao, 0 crescimento do saber. [A [dade Clas-
sica inventou tecnicas de poder], enfim, como as que podem
ser transferidas para suportes institucionais muito diferen-
tes, como os aparelhos de Estado, as institui,5es, a familia,
etc. A [dade Classica, portanto, elaborou 0 que podemos cha-
mar de uma "arte de governar", precisamente no sentido em
que se entendia, nessa epoca, 0 "govemo" das crian9as, 0 "go-
verno" dos loucos, 0 "governo" dos pobres e, logo depois, 0
"governo" dos openirios. E por "govemo" cumpre entender,
tomando 0 termo no senso lato, tres coisas. Primeiro, e cla-
ro 0 seculo XVIII ou a [dade Classica, inventou uma teoria
ju;idico-politica poder, centrada na no,ao de vontade, na
sua alienayao, na sua transferencia, na sua representar.;:ao

num aparelho governamental. 0 seculo XVIII, ou a [dade
Classica, implantou todo urn aparelho de Estado, com seus
prolongamentos e seus apoios em diversas instituiyoes. E
depois - e nisso que gostaria de me deter urn pouquinho, ou
que deveria servir de pano de fundo para a analise da nor-
maliza,ao da sexualidade - ele aperfei,oou uma tecnica
geral de exercicio do poder, tecnica transferivel a numero-
sas e diversas institui,5es e aparelhos. Essa tecnica consti-
tui 0 reverso das estruturas juridicas e politicas da repre-
senta,ao, e a condi,ao de funcionamento e de eficacia des-
seS aparelhos. Essa tecnica geral do governo dos homens
comporta urn dispositivo tipico, que e a organiza,ao disci-
plinar de que lhes falei ano passado16• Esse dispositivo tipo
e finalizado pelo que? Por algo que podemos chamar, acho
eu, de "normalizar.;:ao". Este ana portanto nao vou mais me
consagrar a mecilnica mesma dos aparelhos disciplinares,
mas a seus efeitos de normaliza,ilo, aquilo para que silo
finalizados, aos efeitos que eles obtem e que podemos
colocar no item "normalizar.;:ao".

Mais urnas palavras, se voces me derem alguns minu-
tos. Eu gostaria de dizer 0 seguinte. Gostaria de remeter a
urn texto que voces VaG encontrar na segunda edi,ilo do
livro de Canguilhem sobre 0 normal e 0 patol6gico* (a par-
tir da pagina 169). Nesse texto, que trata da norma e da nor-
maliza,ao, temos urn certo lote de ideias que me parecem
historica e metodologicamente fecundas. De urn lado, a re-
ferencia a urn processo geral de ni;>rmaliza,ao social, politi-
ca e tecnica, que vemos se desenvolver no seculo XVIII e
que manifesta seus efeitos no dominio da educa,ao, com
suas escolas normais; cia medicina, com a organizar.;:ao hos-
pitalar; e tambem no dominio da produ,ao industrial. E po-

* Trad. bras. Rio de Janeiro: Forense, 1993. (N. do R.T.)
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derlamos sem duvida acrescentar: no dominio do exercito.
Portanto, processo geral de no curso do secu-
10 XVIII, dos seus efeitos de
quanta it inrancia, ao exercito, it etc.
bern vaa encontrar, sempre no texto a que me refIrD, a Idem,
que acho importante, de que a norma nao se define
tamente como uma lei natural, mas pelo papel de eXlgencla
e de que ela e capaz de exercer em aos do-
minios a que se aplica. Por conseguinte, a norma e portado-
ra de uma pretensao ao poder. A norma nao e simplesmente
urn principio, nao e nem mesmo urn principio de inteligibi-
lidade' e urn elemento a partir do qual certo exercicio do po-
der se'acha fundado e legitimado. Conceito polemico - diz
Canguilhem. Talvez pudessemos dizer politico. Em todo caso
- e e a terceira ideia que acho ser importante - a norma traz
consigo ao mesmo tempo urn principio de e
urn principio de A norma nao tern por
cluir, rejeitar. Ao contritrio, ela estit sempre hgada a uma tec-
nica positiva de e de a urna espe-
cie de poder normativol7 .
Eesse conjunto de ideias que eu gostaria de tentar apli-

car historicamente, essa ao mesma tempo posi-
tiva tecnica e politica da aplicando-a ao do-
mi;io da sexualidade. E voces podem ver que, por tris dis-
so, no fundo, aquilo a que yOU me prender, ou de gos-
taria de me desprender, e a ideia de que 0 poder POhtlCO -
sob todas as suas formas e qualquer que seja 0 nivel em
que 0 tomemos - nao deve ser analisado no horizonte he-
geliano de uma especie de bela totalidade que 0 poder tena
por efeito seja desconhecer, seja fragmentar por
ou por divisao. Parece-me que e urn erro ao mesmo tempo
metodologico e historico considerar que 0 poder e essen-
cialmente urn mecanismo negativo de repressao; que 0 po-
der tern essencialmente por proteger, conservar ou

reproduzir de E parece-me que e urn eno
considerar que 0 poder e algo que se situa, em ao
jogo das num nlvel superestrutural. Eurn eno en-
fim considerar que ele esti essencialmente ligado a efeitos
de desconhecimento. Parece-me que - se tomarmos essa
especie de tradicional e onicirculante do poder
que encontramos seja em escritos historicos, seja tambem
em textos politicos ou polemicos atuais - essa
do poder e, na verdade, construida a partir de certo numero
de modelos, que saO modelos historicos superados. Euma

composita, e uma inadequada em it
realidade de que somos secularmente contemporaneos, que-
ro dizer, contemporaneos desde pelo menos 0 fim do secu-
10 XVIII.

De fato, a ideia de que 0 poder pesa de certa forma des-
de fora, segundo uma violencia continua que
alguns (sempre os mesmos) exerceriam sobre os outros (que
tambem sao sempre os mesmos), e uma especie de concep-

do poder que e tomada emprestada de que? Do modelo,
ou da realidade historica, como voces preferirem, de uma
sociedade escravagista. A ideia de que 0 poder - em vez de
permitir a as alternancias, as multiplas combina-

de elementos - tern por essencial proibir, impe-
dir, isolar, parece-me uma do poder que se refere
a urn modelo tambem historicamente superado, que e 0 mo-
delo da sociedade de casta. Fazendo do poder urn mecanis-
mo que nao tern por produzir, mas arrecadar, impor
transferencias obrigatorias de riqueza, por conseguinte pri-
var do fruto do trabalho; em suma, a ideia de que 0 poder
tern por essencial bloquear 0 processo de e
fazer que este beneficie, numa absolutamente
identica das de poder, certa classe social, nao me
parece referir-se ao funcionamento real do poder nos dias de
hoje, mas ao funcionamento do poder tal como podemos
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supo-Io ou reeonstrui-Io na soeiedade feudal. Enfim, refe-
rindo-se a urn pader que viria se superpor, com sua maquina
administrativa de eontrole, a formas, for9as, rela90es de pro-
dU9ao estabeleeidas no nivel de uma eeonomiaja dada; des-
crevendo assim 0 poder, parece-me que, no fundo, ainda se
esta utilizando urn modelo historieamente superado, desta
vez 0 da monarquia administrativa.

Em outras palavras, pareee-me que, fazendo das earae-
teristieas gerais atribuidas ao poder politico urna instaneia de
repressao, uma instaneia superestrutural, uma instaneia que
tern por fun9ao esseneial reproduzir e, por eonseguinte,
eonservar rela90es de produ9ao, nao se faz outra eoisa que
eonstituir, a partir de modelos historieos ao mesmo tempo
superados e diferentes, uma espeeie de daguerreotipo do po-
der, que e na realidade estabeleeido a partir do que se aeha
possivel observar de urn poder numa soeiedade eseravagis-
ta, numa soeiedade de eastas, numa soeiedade feudal, numa
soeiedade como a monarquia administrativa. E isso talvez
seja deseonheeer a realidade dessas soeiedades, mas poueo
importa; em todo easo, e deseonheeer 0 que ha de especifi-
co, 0 que ha de novo, 0 que aeonteeeu no eurso do seeulo
XVIll e da Idade Classiea, a saber, a implanta9ao de urn po-
der que nao desempenha, em rela9ao as for9as produtivas,
em rela9ao as rela90es de produ9ao, em rela9ao ao sistema
social preexistente, urn papel de eontrole e de reprodu9ao,
mas, ao eontrario, que representa urn papel efetivamente po-
sitivo. 0 que 0 seeulo XVIll instaurou mediante 0 sistema
de "diseiplina para a normaliza9ao", mediante 0 sistema de
"diseiplina-normaliza9ao", pareee-me ser urn poder que, na
verdade, nao erepressivo, mas produtivo a repressao 56 fi-
gura a titulo de efeito eolateral e seeundario, em rela9ao a
mecanismos que, por sua vez, sao centrais relativamente
a esse poder, mecanismos que fabricam, mecanismos que
criam, mecanismos que produzem.

Pareee-me tambem que 0 que 0 seeulo XVIll ehegou a
criar (e 0 desaparecimento da monarquia, do que chamamos
de Ancien Regime [Antigo Regime], no fim do seeulo XVIll,
e preeisamente a san9ao disso) foi urn poder que nao e de
superestrutura, mas que e integrado no jogo, na distribui9ao,
na dinamica, na estrategia, na eficacia das [oryas; portanto
urn poder investido diretamente na reparti9ao e no jogo das
for9as. Pareee-me que 0 seeulo XVIll instituiu tambem urn
pader que nao econservador, mas urn parler que einventivo,
urn poder que detem em si os principios de transforma9ao e
de inova9ao.

Pareee-me enfim que 0 seeulo XVIll instituiu, com as
diseiplinas e a normaliza9ao, urn tipo de poder que nao e li-
gada ao deseonheeimento, mas que, ao eontrario, so pode
funeionar gra9as a forma9ao de urn saber, que e para ele
tanto urn efeito quanta uma eondi9ao de exercieio. Assim, e
a essa eoneep9ao positiva dos meeanismos do poder e dos
efeitos desse poder que proeurarei me referir, analisando de
que maneira, do seeulo XVII ate 0 fim do seeulo XIX, ten-
tou-se pratiear a normaliza9ao no dominio da sexualidade.
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1. Sabre M. Cenae, P. Gouriou, G. Heuyer, Jenil-Perrin, cf. A. Porot
& C. Bardenat, Psychiatrie medico-legale, Paris, 1959, pp. 60, 92, 154,270.
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regra agostiniana. Foi suprimida durante a Revolll(;ao.
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cachet feito a pedido de Michel Foucault por Christiane Martin, falecida
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Ies. Lettres de cachet des Archives de la Bastille, apresentado por A.
Farge & M. Foucault [A desordem das familias. Cartas do arquivo secreto
da Bastilha], Paris, 1982, pp. 294-6.
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volante de savoir, Paris, 1976, pp. 23-67.
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do College de France, 1972·1973: La societe punitive [A sociedade puni-
tiva] (em particular 3 de janeiro de 1973).

II. Essas regras de exclusao, esbo<;adas a partir de 583 nos conci-
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certas dioceses do Norte e do Leste da Frantya por uma cerimonia relativa
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passar por urn simulacra de inumatyao e de ser acompanhado ate sua nova
morada. A extinl';a.o da lepra acarreta, apos 1580,0 desaparecimento dessa
liturgia. Ver A. Bourgeois, "Lepreux et maladreries", em Memoires de la
commission departementale des monuments historiques du Pas-de-Ca-
lais, XIV/2, Arras, 1972.
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AULA DE 22 DE JANEIRO DE 1975

As tres jiguras que constituem 0 dominio da anomalia:
o monstro humano; 0 individuo a ser corrigido; a crian<;a
masturbadora. - a monstro sexualfaz 0 individuo monstruo-
so e 0 desviante sexual se comunicarem. - Inversiio da im-
porttincia historica dessas tres jiguras. - A no<;iio juridica de
monstro. - A embriologia sagrada e a teoria juridico-bioI6-
gica do monstro. - as irmiios siameses. - AS hermafroditas:
casos menores. - a caso Marie Lemarcis. - a caso Anne
Grandjean.

Eu gostaria de come,ar hoje a analise desse dominio da
anomalia tal como funciona no seculo XIX. Eu queria tentar
lhes mostrar que esse dominio se constituiu a partir de tres
elementos. Esses tres elementos come,am a se isolar, a se
definir, a partir do seculo XVIII e eles fazem a articula,ao
com 0 seculo XIX, introduzindo esse dominio da anomalia
que, pouco a pouco, vai recobri-los, confisca-Ios, de certo mo-
do coloniza-los, a ponto de absorve-Ios. Esses tres elemen-
tos sao, no fundo, tn3s figuras au, se voces quiserem, tres
circulos, dentro dos quais, pouco a pouco, 0 problema da ano-
malia vai se colocar.

A primeira dessas figuras e a que chamarei de "mons-
tro humano". 0 contexto de referencia do monstro humano
e a lei, e claro. A no,ao de monstro e essencialmente uma
no,ao juridica - juridica, claro, no sentido lato do tenno,
pois 0 que define 0 monstro e 0 fato de que ele constitui, em
sua existencia mesma e em sua forma, nao apenas uma vio-
la,ao das leis da sociedade, mas uma viola,ao das leis da
natureza. Ele e, num registro duplo, infra,ao its leis em sua
existencia mesma. 0 campo de aparecimento do monstro e,
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portanto, urn dominio que podemos dizer "juridico-biologi-
co". Por outro lado, nesse espa,o, 0 monstro aparece como
urn fenomeno ao mesma tempo extrema e extremamente
raro. Ele e 0 limite, 0 ponto de inflexao da lei e e, ao mesmo
tempo, a exce,ao que so se encontra em casos extremos,
precisamente. Digamos que 0 monstro e 0 que combina 0
impossivel com 0 proibido.

Dai urn certo numero de equivocos que vao continuar-
e e por isso que eu gostaria de insistir urn pouco sobre esse
ponto - a perseguir por muito tempo a figura do homem
anormal, mesmo quando 0 homem anormal, tal como sera
constituido na pnitica e no saber do seculo XVIII, tiver re-
duzido e confiscado, absorvido de certa forma, as caracte-
risticas proprias do monstro. De fato, 0 monstro contradiz a
lei. Ele e a infra,ao, e a infra,ao levada a seu ponto maxi-
mo. E, no entanto, mesmo sendo a infra,ao (infra,ao de cer-
to modo no estado bruto), ele nao deflagra, da parte da lei,
uma resposta que seria uma resposta legal. Podemos dizer
que 0 que faz a for,a e a capacidade de inquieta,ao do mons-
tro eque, ao mesma tempo que viola a lei, ele a deixa sem
voz. Ele arma uma arapuca para a lei que esta infringindo.
No fundo, 0 que 0 monstro suscita, no mesmo momenta em
que, por sua existencia, ele viola a lei, nao e a resposta da
lei, mas outra coisa bern diferente. Sera a violencia, sera a
vontade de supressao pura e simples, ou serao os cuidados
medicos, ou sera a piedade. Mas nao e a lei mesma que res-
ponde a esse ataque que, no entanto, a existencia do monstro
representa contra ela. 0 monstro e urna infra,ao que se coloca
automaticamente fora da lei, e e esse urn dos primeiros equi-
vocos. 0 segundo e que 0 monstro e, de certo modo, a for-
ma espontiinea, a forma brutal, mas, por conseguinte, a forma
natural da contranatureza. E0 modelo ampliado, a forma, de-
senvolvida pelos proprios jogos da natureza, de todas as pe-
quenas irregularidades possiveis. E, nesse sentido, podemos

dizer que 0 mOI;stro e 0 grande modelo de todas as pequenas
discrepancias. E 0 principio de inteligibilidade de todas as
formas - que circulam na forma de moeda miuda - da ano-
malia. Descobrir qual 0 fundo de monstruosidade que existe
por tras das pequenas anomalias, dos pequenos desvios, das
pequenas irregularidades e 0 problema que vamos encontrar
ao longo de todo 0 seculo XIX. Ea questao, por exemplo,

Lombroso formulara ao lidar com os delinqiientes 1 Qual
e 0 grande monstro natural que se oculta detras de urn gatu-
no? 0 monstro e, paradoxalmente - apesar da posi,ao-limi-
te que ocupa, embora seja ao mesmo tempo 0 impossivel e
o proibido -, urn principio de inteligibilidade. No entanto es-
se principio de inteligibilidade e propriamente tautologico,
pois e precisamente uma propriedade do monstro afirmar-se
como monstro, explicar em si mesmo todos os desvios que
podem derivar dele, mas ser em si mesmo ininteligivel. Por-
tanto, e essa inteligibilidade tautologica, esse principio de
exphca,ao que so remete a si mesmo, que vamos encontrar
bern no fundo das analises da anomalia.

Esses equivocos do monstro hurnano, que se alastram
no fim do seculo XVIII e no inicio do seculo XIX, vao se en-
contrar presentes, vivazes, atenuados eclaro, discretos, mas
ainda assim realmente ativos, em toda essa problematica da
anomalia e em todas as tecnicas judiciarias ou medicas que
no seculo XIX vao girar em tomo da anomalia. Digamos nu-
rna palavra que 0 anormal (e isso ate 0 fim do seculo XIX
talvez XX; lembrem-se dos exames que li para voces no
cio) e no fundo urn monstro cotidiano, urn monstro banali-
zado. 0 anormal vai continuar sendo, por muito tempo ain-
da, algo como urn monstro palido. Eessa primeira figura que
eu gostaria de estudar urn pouco.

A segunda, sobre a qual retomarei mais tarde e que tam-
bern faz parte da genealogia da anomalia e do individuo anor-
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mal, 6 a que poderiamos chamar de figura do "individuo a ser
corrigido". Ele tambem 6 urn personagem que aparece nitida-
mente no seculo XVIII, ate mais recentemente, 0 monstro, co-
mo voces veraa, tern uma longuissima ascendencia as suas
costas. 0 individuo a ser corrigido 6, no fundo, urn individuo
bern especifico dos s6culos XVII e XVIII - digamos da Ida-
de Classica. 0 contexto de referencia do monstro era a natu-
reza e a sociedade, 0 conjunto das leis do mundo: 0 monstro
era urn ser cosmologico ou anticosmologico. 0 contexto de
referencia do individuo a ser corrigido e muito mais limita-
do: 6 a familia mesma, no exercicio de seu poder interno ou
na gestao da sua economia; OU, no maximo, ea familia em
sua rela9ao com as institui90es que Ihe sao vizinhas ou que
a apoiam. 0 individuo a ser corrigido vai aparecer nesse jo-
go, nesse conflito, nesse sistema de apoio que existe entre a
familia e, depois, a escola, a ofieina, a fua, 0 bairro, a par6-
quia, a igreja, a policia, etc. Esse contexto, portanto, eque e-
o campo de aparecimento do individuo a ser corrigido.

Ora, 0 individuo a ser corrigido tambem tern em co-
mum com 0 monstro esta outra diferen9a: sua taxa de fre-
qilencia eevidentemente muito mais elevada. 0 monstro e,
por definiyao, uma exceyao; 0 individuo a ser corrigido e-
urn fen6meno corrente. E urn fen6meno tao corrente que
apresenta - e eesse seu primeiro paradoxQ - a caracteristica
de ser, de certo modo, regular na sua irregularidade. Por
conseguinte, a partir dai vai se desenrolar tambem toda uma
s6rie de equivocos que vamos encontrar por muito tempo,
depois do s6culo XVIII, na problematica do homem anor-
mal. Primeiro 0 seguinte: na medida em que 0 individuo a
ser corrigido 6 muito frequente, na medida em que 6 ime-
diatamente proximo da regra, sempre vai ser dificil determi-
na-lo. De urn lado, 6 uma esp6cie de evidencia familiar, co-
tidiana, que faz que possamos reconhece-Io imediatamente,

mas reconhece-lo sem que tenhamos provas a dar, a tal pon-
to ele 6 familiar. Por conseguinte, na medida em que nao ha
provas a dar, nunca se podera fazer efetivamente a demons-
tra9ao de que 0 individuo 6 urn incorrigivel. Ele esta no exa-
to limite da indizibilidade. Dele, nao se tern provas a dar e
nao se podem dar demonstra90es. Primeiro equivoco.

Outro equivoco eque, no fundo, quem deve ser corrigi-
do se apresenta como sendo a corrigir na medida em que
fracassaram todas as t6cnicas, todos os procedimentos, to-
dos os investimentos familiares e corriqueiros de educa9ao
pelos quais se pode ter tentado corrigi-lo. 0 que define 0
individuo a ser corrigido, portanto, 6 que ele e incorrigivel.
E no entanto, paradoxalmente, 0 incorrigivel, na medida em
que 6 incorrigivel, requer urn certo numero de interven90es
especificas em torno de si, de sobreinterven90es em rela9ao
as t6cnicas familiares e corriqueiras de educa9ao e corre9ao,
isto e, uma nova tecnologia da reeduca9ao, da sobrecorre-
9ao. De modo que voces veem desenhar-se em torno desse
individuo a ser corrigido a especie de jogo entre a incorrigi-
bilidade e a corrigibilidade. Esb09a-se urn eixo da corrigi-
vel incorrigibilidade, em que vamos encontrar mais tarde, no
s6culo XIX, 0 individuo anormal, precisamente. 0 eixo da
corrigibilidade incorrigivel vai servir de suporte a todas as
institui90es especificas para anormais que vao se desenvol-
ver no s6culo XIX. Monstro empalidecido e banalizado, 0
anormal do s6culo XIX tamb6m 6 urn incorrigivel, urn in-
corrigivel que vai ser posta no centro de urna aparelhagem
de corre9ao. Eis 0 ancestral do anormal do s6culo XIX.

Quanto ao terceiro, 6 0 "masturbador". 0 masturbador,
a crian9a masturbadora, 6 uma figura totalmente nova no
s6culo XIX (6 na verdade propria do fim do s6culo XVIII),
e cujo campo de aparecimento 6 a familia. Einclusive, po-
demos dizer, algo mais estreito que a familia: seu contexto
de referencia nao 6 mais a natureza e a sociedade como [no
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caso de] 0 monstro, nao e mais a familia e seu entomo como
[no caso de] 0 individuo a ser corrigido. Eurn espa,o muito
mais estreito. E0 quarto, a cama, 0 corpo; sao os pais, os to-
madores de conta imediatos, os irmaos e irmas; e 0 medico
- toda urna especie de microcelula em tomo do individuo e
do seu corpo.

Essa figura do masturbador que vemos aparecer no fim
do seculo XVlll apresenta, em rela,ao ao monstro e tam-
bern em rela,ao ao corrigivel incorrigivel, certo numero de
caracteristicas especificas. A primeira e que 0 masturbador
se apresenta e aparece no pensamento, no saber e nas tecni-
cas pedag6gicas do seculo XVlll, como urn individuo em
nada excepcional, nem mesmo como urn individuo frequen-
teo Ele aparece como urn individuo quase universal. Ora,
esse individuo absolutamente universal, i8tO e, essa pnitica
da masturba,ao que se reconhece como universal, diz-se ao
mesmo tempo que e urna pritica desconhecida, ou mal co-
nhecida, de que ninguem falou, que ninguem conhece e cujo
segredo nunca e revelado. A masturba,ao e 0 segredo uni-
versal, 0 segredo compartilhado 'por todo 0 mundo, mas que
ninguem comunica a ninguem. E 0 segredo detido por cada
urn, 0 segredo que nunca chega it consciencia de si e ao dis-
curso universal (voltaremos sobre tudo isso mais tarde), cuja
f6rmula geral e (praticamente nao deformo 0 que se encon-
tra nos livros de fins do seculo XVlll sobre a masturba,ao):
"Quase ninguem sabe que quase todo 0 mundo pratica." Te-
mos, na organiza,ao do saber e das tecnicas antropol6gicas
do seculo XIX, algo de absolutamente decisivo. Esse segre-
do, que ao mesmo tempo todo 0 mundo compartilha e que
ninguem comunica, e colocado em sua quase-universalidade
como a raiz possivel, ou mesmo a raiz real, de quase todos
os males possiveis. Ele e a especie de causalidade polivalen-
te it qual se pode vincular, e it qual os medicos do seculo
XVlll vao vincular imediatamente, toda a parafernilia, todo

o arsenal das doen,as corporais, das doen,as nervosas das
No fim das contas, nao haveri na pa;olo-

gla de fms do seculo XVlll praticamente nenhuma doen,a
,de ou Dutra, nao decorra dessa etiologia,

IStO e, da etlOlogIa sexual. Em outras palavras, esse princi-
plO quase universal, que encontramos praticamente em todo
o mundo, e ao mesmo tempo 0 principio de explica,ao da
altera,ao mais extrema da natureza; ele e 0 principio de
explica,ao da singularidade patol6gica. Como quase todo 0
mundo se masturba, isso explica que alguns contraem doen-
,as extremas que ninguem mais apresenta. Eessa especie de
paradoxa etiol6gico que voces vao encontrar ate "0 fim"
dos seculos XIX OU XX, a prop6sito da e das
anomalias sexuais. Logo, nao hi nada de surpreendente. 0
surpreendente, se voces quiserem, e essa especie de parado-
xo e essa forma geral de anilise ja serem formulados de uma
maneira tao axiomatica nos ultimos anos do seculo XVlll.

Acho que podemos dizer, para situar essa especie de ar-
queologia da anomalia, que 0 anormal do seculo XIX e urn
descendente desses tres individuos, que sao 0 monstro 0 in-
corrigivel e 0 masturbador. 0 individuo anormal do ;eculo
XIX vai ficar marcado - e muito tardiamente na pratica
medica, na pnitica judiciaria, no saber como nas'institui90eS
que vao rodea-lo - por essa especie de monstruosidade que
se tornou cada vez mais apagada e diafana, por essa incorri-
gibilidade retificavel e cada vez mais investida por apare-
lhos de retifica,ao. E, enfim, ele e marcado por esse segre-
do comum e smgular, que e a etiologia geral e universal das

singularidades. Por conseguinte, a genealogia do in-
dlVlduo anormal nos remete a estas tres figuras: 0 monstro
o incorrigivel, 0 onanista. '

Antes de come,ar, desta vez, 0 estudo do monstro eu
gostaria de fazer urn certo numero de observa,oes. A pri-
melra sena a segumte. Claro, essas tres figuras, que eu assi-
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nalei em suas particularidades no seculo XVIII, se comuni-
cam entre si e se comunicam bern cedo, desde a segunda
metade do seculo XVIII. Voces veem surgir, por exemplo,
esta figura que, no fundo, era ignorada nas epocas prece-
dentes: a figura do monstro sexual. Voces veem a figura do
individuo monstruoso e a figura do desviante sexual se co-
municarem. Voces encontram 0 tema reciproco de que amas-
turba<;ao e capaz de provocar nao apenas as piores doen<;as,
mas tambem as piores deformidades do corpo e, por fim, as
piores monstruosidades do comportamento. Voces tambem
vedo que, nesse fim do seculo XVIII, todas as institui<;oes
de corre<;ao dedicarao cada vez mais aten<;ao a sexualidade
e a masturba<;ao como sendo 0 pr6prio ceme do problema do
incorrigivel. De sOfte que 0 monstro, 0 incorrigivel, 0 mas-
turbador sao personagens que come<;am a intercambiar al-
guns de seus tra<;os e cujo perfil come<;a a se superpor. Mas
acho e sera urn dos pontos essenciais em que eu gostaria
de insistir - que essas tres figuras permanecem ainda assim
perfeitamente distintas e separadas ate 0 fim do seculo XVlll
e 0 inicio do seculo XIX. E, precisamente, 0 ponto de apare-
cimento do que poderiamos chamar de uma genealogia da
anomalia hurnana, uma genealogia dos individuos anormais,
se formara quando houver sido estabelecida uma rede regu-
lar de saber e de poder que reunira, ou em todo caso investi-
ra, de acordo com 0 mesmo sistema de regularidades, essas
tres figuras. S6 nesse momento e que se constituira efetiva-
mente urn campo de anomalias em que encontraremos seja
as equivocos do monstro, seja as equivQcos do incorrigivel,
seja os equivocos do masturbador, mas desta vez retomados
no interior de urn campo homogeneo e relativamente menos
regular. Mas antes disso, isto e, na epoca em que me situo
(fim do seculo XVIII-inicio do seculo XIX), parece-me que
essas tres figuras permanecem separadas. Elas permanecem
separadas essencialmente na medida em que os sistemas de

poder e os sistemas de saber a que essas tres figuras sao re-
feridas permanecem separados uns dos outros.
o monstro e referido portanto ao que poderiamos cha-

mar, de urn modo geral, de contexto dos poderes politico-
judiciarios. E sua figura vai se precisar, vai ate se transfor-
mar, no fim do seculo XVIII, a medida que as fun<;oes da
familia.e 0 desenvolvimento das tecnicas disciplinares serao
remaneJados. Quanto ao masturbador, ele aparece e vai se
preclsar numa redistribui<;ao dos poderes que investem 0

corpo dos individuos. Essas instiincias de poder nao sao e
claro, independentes umas das outras, mas nao
ao mesmo tipo de funcionamento. Nao existe, para reuni-Ias,
uma mesma tecnologia de poder que asseguraria 0 funcio-
namento coerente delas. E e nessa medida, acredito eu, que
podemos encontrar, separadas umas das outras, essas tres
flguras. Do mesmo modo, as instiincias de saber a que elas
se referem tambem sao separadas. 0 primeiro monstro se re-
fere a uma hist6ria natural essencialmente centrada na dis-
tin<;iio absoluta e insupenivel das especies, reinos,
etc. 0 incorrigivel, por sua vez, se refere a urn tipo de saber
que estii se constituindo lentamente no seculo XVIII: e 0
saber que nasce das tecnicas pedag6gicas, das tecnicas de
educa<;ao coletiva, de forma<;ao de aptidoes. Enfim, 0 mas-
turbador aparece muito tardiamente, nos derradeiros anos
do seculo XVIII, referido a uma nascente biologia da sexua-
lidade que, na verdade, s6 por volta de 1820-1830 adquirira
sua regularidade cientifica. De sorte que a organiza<;ao dos
controles de anomalia, como tecnica de poder e de saber no
seculo XIX, deverii precisamente organizar, codificar, arti-
cular umas sabre as outras essas instancias de saber e essas
instiincias de poder que, no seculo XVIII, funcionam em
estado disperso.

Enfim, outra observa<;ao: existe manifestamente urna
especie de tendencia hist6rica, marcante no decorrer do se-



78 OSANORMAIS
AULA DE 22 DE JANEIRO DE 1975 79

culo XIX, que vai subverter a importiincia reciproca dessas
tn's figuras. Em fins do seculo XVIII, ou em todo caso no
curso do seculo XVIII, a figura mais importante, a figura
que vai dominar e que, precisamente, vemos emergir (e com
que vigor!) na pn\tica judiciaria do inicio do seculo XIX, e
evidentemente a do monstro. 0 monstro e que e 0 problema,
o monstro e que interroga tanto 0 sistema medico como 0
sistema judiciario. E em torno do monstro que toda a pro-
blematica da anomalia vai se desenrolar por volta de 1820-
1830, em torno dos grandes crimes monstruosos, como os
da mulher de Selestat, Henriette Cornier, Leger, Papavoine,
etc., de que voltaremos a falar'. 0 monstro e que e a figura
essencial, a figura em torno da qual as instiincias de poder e
os campos de saber se inquietam e se reorganizam. Depois,
pOlleD a pOlleD, ea figura mais modesta, mais discreta, me-
nos cientificamente carregada, a que aparece como a mais
indiferente ao pader, isto e, 0 masturbador OU, se quiserem,
a universalidade do desvio sexual, e isso que vai adquirir
uma importiincia cada vez maior. Eela que, no fim do secu-
10 XIX, encobrira as outras figuras e, no fim das contas, e
ela que detera 0 essencial dos problemas que giram em tor-
no da anomalia.
E isso, no que diz respeito aapresenta,ao dessas tres

figuras. Nas tres ou quatro aulas seguintes, gostaria de estu-
dar urn pouco a forma,ao, a transforma,ao e 0 percurso des-
sas tres figuras, do seculo XVIII il segunda metade do secu-
10 XIX, isto e, no momenta em que, de urn lado, elas se for-
mam e, depois, a partir de certo momenta, sao retomadas no
problema, na tecnica e no saber da anomalia.

Hoje, vamos come,ar a falar do monstr03. Monstro, por-
tanto, nao uma no,ao medica, mas urna no,ao juridica. No
direito romano, que evidentemente serve de pano de fundo
para toda essa problematica do monstro, distinguiam-se com
cuidado, se nao com clareza, duas categorias: a categoria da

deformidade, da enfermidade, do defeito (0 disforme, 0 en-
fermo, 0 defeituoso, e 0 que chamavam de portentum OU os-
tentum), e 0 monstro, 0 monstro propriamente dito" 0 que e
o monstro numa tradi,ao ao mesmo tempo juridica e cienti-
fica? 0 monstro, da Idade Media ao seculo XVIII de que nos
ocupamos, e essencialmente 0 misto. E0 misto de dois rei-
nos, 0 reino animal e 0 reino humane: 0 homem com cabe.;a
de boi, 0 homem com pes de ave - monstros5 Ea mistura de
duas especies, e 0 misto de duas especies: 0 porco com cabe-
,a de carneiro e urn monstro. E0 misto de dois individuos: 0
que tern duas cabe,as e urn corpo, 0 que tern dois corpos e
uma cabe,a, e urn monstro. E0 misto de dois sexos: quem e
ao mesmo tempo homem e mulher e urn monstro. Eurn mis-
to de vida e de morte: 0 feto que vern illuz com uma morfo-
logia tal que nao pode viver, mas que apesar dos pesares con-
segue sobreviver alguns minutos, ou alguns dias, e urn mons-
Iro. Enfim, e urn misto de formas: quem nao tern bra,os nem
pernas, como uma cobra, e urn monstro. Transgressao, por
conseguinte, dos limites naturais, transgressao das classi-
fica,5es, transgressao do quadro, transgressao da lei como
quadro: e disso de fato que se trata, na monstruosidade. Mas
nao acho que e56 isso que constitui 0 monstro. Nao ea in-
fra,ao juridica da lei natural que basta para constituir - no
caso do pensamento da Idade Media sem duvida, com toda
certeza no do pensamento dos seculos XVII e XVIII - a
monstruosidade. Para que haja monstruosidade, essa trans-
gressao do limite natural, essa transgressao da lei-quadro tern
de ser tal que se refira a, ou em todo caso questione certa sus-
pensao da lei civil, religiosa ou divina. S6 hil monstruosidade
onde a desordem da lei natural vern tocar, abalar, inquietar 0
direito, seja 0 direito civil, 0 direito canonico ou 0 direito reli-
gioso. Eno ponto de encontro, no ponto de atrito entre a in-
fra,ao illei-quadro, natural, e a infra,ao a essa lei superior
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instituida por Deus ou pelas sociedades, e nesse ponto de
encontro de duas infra,i'ies que vai se assinalar a diferen,a
entre a enfermidade e a monstruosidade. A enfermidade e,
de fato, algo que tambem abala a ordem natural, mas nao e
uma monstruosidade, porque a enfermidade tem seu lugar
no direito civil e no direito canonico. 0 enfermo pode nao
ser conforme it natureza, mas e de certa forma previsto pelo
direito. Em compensa,ao, a monstruosidade e essa irregula-
ridade natural que, quando aparece, 0 direito e questionado,
o direito nao consegue funcionar. 0 direito e obrigado a se
interrogar sobre seus proprios fundamentos, ou sobre suas
praticas, au a se calar, au a renunciar, au a apelar ?a:a Qutro
sistema de referencia, au a inventar uma caSUlstlca. No
fundo, 0 monstro ea casuistica necessaria que a desordem
da natureza chama no direito".

Assim, dir-se-a que emonstro 0 ser em que se Ie amis-
tura de dois reinos, porque, de um lado, quando se pode ler,
num so e mesmo individuo, a presen,a do animal e a pre-
sen,a da especie humana, a que e remetido quem busca sa-
ber a causa disso? A uma infra,ao do direito humane e do
direito divino, isto e, it fornica,ao, entre os de urn
individuo da especie humana com um animal'. E por ter
havido uma rela,ao sexual entre urn homem e um animal,
au entre uma mulher e urn animal, que 0 monstro, em que se
mesclam os dois reinos, vaiaparecer. Nessa medida, somas
remetidos portanto it infra,ao, ao direito civil ou ao direito
religioso. Mas, ao mesmo tempo que a desordemnatural re-
mete a essa infra,ao ao direito religioso e ao dlrelto CIvIl,
esse direito religioso ou esse direito civil se acha nurn em-
bara,o absoluto, que e assinalado pelo fate, por exemplo, de
que se coloca 0 problema de saber se e ou nao necessitrio
batizar um individuo que tem um corpo humane e uma ca-
be,a de animal, ou urn corpo de animal e uma cabe,a huma-

na. E 0 direito canonico, que no entanto previu tantas enfer-
midades, impotencias, etc., nao pode resolver iS50. Assim, a
desordem?a natureza abala a ordem juridica, e ai aparece 0
monstro. E da mesma maneira que, por exemplo, 0 nasci-
mento de urn ser informe que esta necessariamente fadado it
morte, mas que vive alguns instantes, algumas horas ou al-
guns dias, tambem coloca urn problema, e um problema
para 0 direit07. :E: uma infra,ao it ordem da natureza mas e,
ao mesmo tempo um enigmajuridico. No direito, por exem-
plo, das sucessi'ies, na jurisprudencia, voces encontram toda
urna serie de discussi'ies, de casos infinitas vezes repetidos,
o mais tipico dos quais e 0 seguinte. Um homem morre, sua
mulher esta gravida; ele faz urn testamento em que diz: "Se
o filho que minha mulher espera vier a termo, herdara todos
as rneus bens. Se, ao contnirio, a criao9a nao nascer au nas-
cer morta, se for natimorto, entao os bens passarao para a
minha familia."8 Se nasce urn monstro, para quem irao os
bens? Deve-se considerar que 0 filho nasceu ou que nao nas-
ceu? A partir do momento em que nasce essa especie mista
de vida e de morte que e a crian,a monstruosa, coloca-se
para 0 direito urn problema insoluvel. Quando nasce um
monstro com dais corpos, au com duas deve rece-
ber urn ou dois batismos?9 Deve-se considerar que 0 casal
teve um filho ou dois?lO Descobri vestigios (mas infelizmen-
te nao pude saber onde estavam as pe,as do caso, do proces-
so, nem como seria possivel sabe-lo)!! da historia de dois
irmaos siameses, um dos quais havia cometido um crime e
o problema era saber se era para executar urn ou os dois. Se
se executasse urn, 0 Dutro monia; mas, se se deixasse 0 ino-
cente viver, tinha-se de deixar 0 outro viver!'. :E: ai que apa-
rece efetivamente 0 problema da monstruosidade. :E: igual-
mente monstro 0 ser que tern dais sexos e, por conseguinte,
que nao se sabe se deve ser tratado como menino ou como
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menina; se se deve au DaD autoriza-lo a se casar e com quem;
se pode ser titular de beneficios ec1esiisticos; se pode rece-
ber as ordens religiosas, etc. 13

Todos esses problemas da teratologia juridica sao de-
senvolvidos num livro interessantissimo, que me parece ab-
solutamente capital para entender a questiio do nascimento
e do desenvolvimento do problema juridico-natural, juridi-
co'medico do monstro. Eurn livro de urn padre que se cha-
maya Cangiamila. Em 1745, ele publicou urn texto que se
chama Traite d'embryologie sacree, em que voces tern a
teoria juridico-natural, juridico-biologica do monstro l4 Por-
tanto, 0 monstro aparece e funciona no seculo XVIII exata-
mente no ponto de jun9ao da natureza com 0 direito. Ele
traz consigo a transgressao natural, a mistura das especies, 0
embaralhamento dos limites e dos caracteres. Mas ele so e
monstro porque tambem e urn labirinto juridico, uma viola-
9ao e urn embara90 da lei, urna transgressao e uma indecidi-
bilidade no nivel do direito. 0 monstro e, no seculo XVIII,
urn complexo juridico-natural.
o que eu Ihes disse vale para 0 seculo XVIII - creio

que, na verdade, esse funcionamento juridico-natural do
monstro e bastante antigo. Ainda 0 encontramos, e por muito
tempo, no seculo XIX. E ele que encontramos transposto,
transformado, nos exames que Ii para voces. Mas parece-me
que 0 ponto de elabora9ao da nova teoria da monstruosidade
que encontraremos no seculo XIX e encontrado no seculo
XVIII a proposito de urn tipo particular de monstro. Acho,
aliis, que houve em cada epoca - pelo menos para a reflexao
juridica e medica - formas privilegiadas de monstro. Na
Idade Media, era evidentemente 0 homem bestial, isto e, 0
misto dos dois reinos, 0 que era ao mesmo tempo homem e
animal. Parece-me - isso precisa ser mais bern estudado -
impressionante ver que, na epoca do Renascimento, hi urna
forma de monstruosidade que foi particularmente privilegia-

da na literatura em geral mas tambe'm I' d . .d . . .' nos tyros e medlcl-
na e e d,re,to, nos hvros religiosos tambem' os irmaos .
mes,es.. 0 urn que e dois, os dois que sao urn', Com uma
nOSlSSlffia referencia, que encontramos praticamente
pre, em todo caso muito regularmente nessas an 'I' df d ' I' ,aIses 0
I,m 0 secu 0 XVI e amda no inicio do seculo XVII' . d'vld ' .0 m 1-
uo que so t:m urna cabe9a e dois corpos, ou urn corpo e

duas cabe9as; e a lffiagem do reino e tambem a ima e d
dividida em duas religiosas

cussoes mteressantissimas em que se art' I . .bl '" ' ICU amJustamente a
pro ematlca rehgiosa e a problemitica me'dl'c E .1 h'" d a, m partlCU-
ar, a Istona esses dois irmaos [rectius' I'rma"s] .fI b' . slamesas que

allzadas, ou antes, cujo batismo foi iniciado. Vma
dallzada, mas els a segunda morre antes de poderem
e ar 0 ?allSmO, Entao, ocorre uma imensa discussao, e 0

padre catohco (que f,zera 0 batizado) disse' "E sim I Saoutra' . pes. e, morreu, e porque teria sido protestante," E temos a
Imagem do remo ?e Fran9a, com sua metade salva pelo ba-
llSr,no, e a que sera danada e perdida. Em todo caso, e carac-

nos assunt?sjuridicos, medicos e religiosos do
1m 0 seculo XVI e mlClO do seculo XVII o' " .m' , S lfffiaos Sla-
eses conslltuam 0 tema mais freqiiente15,
u Mas, na e urn terceiro tipo de monstro
q e, na mmha opmrao, e pnvllegiado: os hermafroditas Foi
em tomo dos hermafroditas que se elaborou, em todo
que come90u a se elaborar, a nova figura do monstro ue
val aparecer no fim do seculo XVIII e que val' fu . ,q. ,. d ' nClOnar no
ImclO 0 seculo Em linhas gerais, podemos admitir _
mas sena necessano examinar a coisa muito mais detalha-

-; em todo caso diz-se que na Idade Media t'
XVI (ate pelo menos 0 inicio do seculo

be:), os hermafrodllas eram, como hermafroditas, conside-
os monstros e executados, queimados, suas cinzas joga-
sao vento. AdmltamOS, De fato, encontramos, bern no fim
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do seculo XVI, por exemplo, em 1599, urn caso de puni9ao
de um hermafrodita, que e condenado como hermafrodita e,
ao que parece, sem que houvesse nada alem do fato de ele
ser hermafrodita. Era alguem que se chamava Antide Collas,
que havia sido denunciado como hermafrodita. Ele morava
em Dole e, apos um exame, os medicos concluiram que, de
fato, aquele individuo possuia os dois sexos, e que so podia
possuir os dois sexos porque tivera rela90es com Satamis e
que as rela90es com Satamis e que haviam acrescentado a
seu sexo primitivo um segundo sexo. Torturado, 0 hermafro-
dita de fato confessou ter tido rela90es com Satanas e foi
queimado vivo em Dole, em 1599. E esse, parece-me, urn
dos ultimos casos em que encontramos urn hermafrodita
queimado por ser hermafrodita16.

Ora, pouco depois, vemos aparecer uma jurisprudencia
de outro tipo - que voces encontram exposta longamente no
Dictionnaire des arras des parlements de France de Brillon17
_ que mostra que urn hermafrodita, em todo caso a partir do
seculo XVII, nao era condenado por ser hermafrodita. Se
fosse reconhecido como tal, pediam-Ihe que escolhesse seu
sexo, 0 que era dominante nele, que se comportasse em fun-
9ao do sexo que era assim determinado, que, em particular,
se vestisse de acordo com ele; e era s6 se usasse 0 sexo
anexo que, nesse momento, incorria nas leis penais e mere-
cia ser condenado por sodomia18. De fato, encontramos toda
uma serie de condena90es de hermafroditas por esse uso
suplementar do sexo anexo. Assim e que Hericourt, em Les
lois ecclesiastiques de France, publicadas em 1761 [rec-
tius: 1771], se refere a uma historia que data do inicio do se-
culo XVIJl'. Temos um hermafrodita que e condenado por-
que - tendo escolhido 0 sexo masculino - serviu-se, com um
homem, de seu outro sexo, e foi queimado por isso20 . Ou
ainda, bem no inicio do seculo XVII tamMm, encontramos
dois hermafroditas que foram queimados vivos, e suas cin-

zas jogadas ao vento, simplesmente porque viviam juntos, e
necessanamente, era 0 que se supunha em todo caso, cada
urn faZla uso dos seus dois sexos com 0 outro'l.
. Ora,. a historia dos hermafroditas, do seculo XVII ao
flm do seculo XVIII, e interessante, a meu ver. Vou exami-
nar dOls casos. Urn, quedata de 1614-1615 [rectius: 1601]22,
o outro, de 1765. Pnmelro caso, 0 que e conhecido na epoca
pelo nome de "0 hermafrodita de Rouen"23. Tratava-se de
alguem que havia sido batizado com 0 nome de Marie Le-
marcis e que, pouco a pouco, tinha se tornado homem, usa-
va roupas _e trnha se casado com uma viuva que,
de seu lado, Ja era mae de tres filhos. Denuncia. Marie Le-
marcrs - que adotara entao 0 nome de Marin Lemarcis - e
levada. ajuizo e os primeiros juizes mandam fazer urn exa-
me m<:dlco, por urn medico, urn boticario, dois cirurgioes.
Eles na? encontram nenhurn sinal de virilidade. Marie Le-
marCIS e condenada a ser enforcada, queimada e suas cinzas
Jogadas ao vento. Quanto Ii sua mulher (quer dizer, a mulher
que .vlvla com ele ou com ela), e condenada a assistir ao
SUplrCIO do marido e a ser fustigada na encruzilhada da ci-
dade. Pena capital, logo recurso e, entao, diante da Corte [de
Rouen], novo :xam;. Os peritos concordam com os primei-
ros, em que nao ha nenhurn smal de virilidade, salvo urn
deles, que se chama Duval e que reconhece sinais de virili-
dade. 0 veredicto da Corte de Rouen e interessante, pois sol-
ta a mulher, prescreve-Ihe simplesmente que mantenha as
roupas femmmas e proibe-a de morar com qualquer outra

de urn ou outro sexo, "sob pena da vida". Logo, in-
t:rdl9ao de qualquer rela9ao sexual, mas nenhurna condena-
9ao por hermafroditismo, por natureza de hermafroditismo
e nenhurna condena9ao tampouco pelo fato de ter
com urna mulher, embora, ao que parece, seu sexo dominan-
te fosse 0 feminino.



86 OSANORMAIS AULA DE 22 DE JANEIRO DE 1975 87

I

l

Esse caso me parece importante por urn certo numero
de razoes. Primeiro esta. Eque ele deu ensejo a urn debate
contraditorio entre dois medicos: urn, que era 0 es-
pecialista dos monstros na epoca, que escrevera certo nume-
ro de livros sobre a monstruosidade e que se chamava Rio-
Ian· eo tal medico, de que Ihes falei, Duval, que fez 0 exa-
me;4. Ora, ao exame de Duval e porqu.e
nele vemos 0 que poderiamos chamar de pnmelros rudl-
mentos de uma clinica da sexualidade. Duval faz exame
que nao e 0 exame tradicional das matronas: dos medlcos e
dos cirurgioes. Ele pratica um exame mmuclOSO cOl:npalpa-
,ao e sobretudo descri,ao detalhada, em seu relatono, dos
6rgaos tais como os encontrou. Ternos Cf:lO eu, 0 pn-
meiro dos textos medicos em que a orgamza,ao sexual do
corpo humane e dada, nao em sua forma geral, mas seu
detalhe clinico, a proposito de um caso partlculaL Ate en-
tao 0 discurso medico so falava dos orgaos sexualS em ge-
ral ' em sua confarma,ao global, a proposito de qualquer um
e grande reserva de vocabulario. Aqui, ao contrario, te-
mos uma descri,ao, urna descri,ao detalhada, mdlVldual, em
que as coisas sao chamadas por seu nome.

Ora Duval nao faz somente isso, ele tambem fornece a
teoria discurso medico sobre a sexualidade. E diz 0 se-
guinte. No fundo, nao e de espantar que os orgaos da sexua-
lidade ou da reprodu,ao nunca tenham ser nomea-
dos no discurso medico. Era normal que 0 medlco hesltasse
em nomear essas coisas. Par que? Porque e uma velha tradl-
,ao da Antiguidade. Porque, na Antiguidade, as mulheres
eram gente particularmente desprezlVel. As mulheres da
Antiguidade se comportavam com tal deprava,ao, que era
normal que alguem que fosse mestre do saber nao pudesse
falar dos 6rgaos sexuais da mulher. Mas velO a Vlrgem Ma-
ria, que - diz Duval - "trouxe nosso Salvador em
cos". A partir desse momento, 0 "sagrado matnmomo f01

instituido, toda a "lubricidade terminou" e os "costumes vi-
ciosos das mulheres foram abolidos". Do que se segue certo
numero de conseqiiencias. A primeira e que "a matriz que
outrora era principalmente censurada na mulher" teve de ser
reconhecida como "0 mais amavel, augusto, santo, venera-
vel e milagroso templo do universo". Segundo, a inclina,ao
que os homens tem pela matriz das mulheres deixou de ser
esse gosto pela lubricidade para ser uma especie de "sensi-
vel preceito divino"25. Terceiro, 0 papel da mulher tornou-se
em: geral veneravel. Ea ela que, desde 0 cristianismo, se con-
fiam a guarda e a conserva,ao dos bens da casa e sua trans-
missao aos descendentes. Outra conseqiiencia ainda, ou an-
tes, conseqiiencia geral disso tudo: doravante, ja que a matriz
tornou-se esse objeto sagrado, no momenta mesmo e pelo
fato de que a mulher foi sacralizada pela religiao, pelo ma-
trimonio e pelo sistema economico da transmissao dos bens,
e necessario conhecer a matriz. Por que? Primeiro porque
isso permitin\ evitar muitas dores as mulheres e, principal-
mente, evitar que muitas delas morram de parto. Isso permi-
tira enfim e sobretudo evitar que morram muitas crian,as
no momento do nascimento ou mesmo antes do nascimento.
E, diz ele, numa estimativa que, claro, e totalmente deliran-
te: todos os anos hit urn milhao de crian,as que poderiam
ver 0 dia, se 0 saber dos medicos fosse elaborado 0 bastante
para poder praticar como se deve 0 parte das maes. Quantas
crian,as nao viram 0 dia, cujas maes morreram, encerradas
nos mesmos sepulcros, por causa, diz ele, desse "vergonho-
so silencio"! Voces estao venda portanto como, nesse texto,
que data de 160 I, vem se articular diretamente, urn sobre 0
outro, 0 tema da sacraliza,ao religiosa e economica da mu-
lher e 0 tema, mercantilista, estritamente economico da for-
ca de uma na,ao, ligado ao tamanho da sua popula,ao. As
mulheres sao preciosas porque reproduzem; os filhos sao
preciosos porque fornecem uma popula,ao, e nenhum "ver-
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gonhoso silencio" deve impedir que se conhe9a 0 que per-
mitira, precisamente, salvar essas existencias. E Duval es-
creve: "6 crueldade, 0 grande miseria, 0 suprema impieda-
de reconhecer que tantas almas, que seriam promovidas a
luz deste mundo [...] so pedem urn dispositivo de nossa par-
te." Ora, esse dispositivo, nos DaD 0 temos por causa de pa-
lavras que "uns dizem [ser] melindrosas, as quais [palavras]
poderiam induzir a luhricidade", 0 que e urna "pobre res-
posta, em contrapeso a tantos males e tamanhos inconve-
nientes"26. Esse texto me parece importante, pois temos ne-
Ie nao apenas, de fato, urna descri9ao medica dos orgaos da
sexualidade, urna descri9ao clinica de urn caso particular,
mas tambem a teoria do antigo silencio medico sobre os
orgaos da sexualidade e a teoria da necessidade agora de urn
discurso explicito.

Abro aqui urn microparentese. Dizem em toda parte
que, ate 0 seculo XVI e 0 inicio do seculo XVII, a licen9a
verbal, a linguagem sem rodeios, permitiam nomear urna
sexualidade que, ao contnirio, havia entrado no dominio do
silencio, ou em todo caso no da metafora, a partir da Idade
Chissica. Acho que isso tudo e bern verdadeiro e bern falso.
E bern falso, se voces falarem da lingua em geral, mas e
bern verdadeiro a partir do momenta em que voces distin-
guem com cuidado os tipos de forma9ao ou de pnitica dis-
cursiva a que voces se referem. Se e verdade que, na lingua-
gem literirria, a enuncia9ao da sexualidade pOde efetivamen-
te obedecer a urn regime de censura ou de deslocamento, a
partir dessa epoca, em compensal;ao, no discurso medico,
foi exatamente a transferencia inversa que se produziu. 0
discurso medico foi, ate essa epoca, completamente
meave!, fechado a esse tipo de enuncia9ao e de descri9ao. E
a partir desse momento, e portanto a proposito desse caso
do hermafrodita de Rouen, que voces veem aparecer, e ao
mesmo tempo se teorizar, a necessidade de urn discurso

cientifico sobre a sexualidade e, em todo caso, sobre a orga-
mza9ao anatomica da sexualidade.

A outra razao da importancia desse caso do hermafro-
dita de Rouen e a seguinte. Eque nele encontramos clara-
mente a afirma9ao de que 0 hermafrodita e urn monstro. Is-
so se encontra no discurso de Riolan, em que se diz que 0
hermafrodita e urn monstro porque e contra a ordem e a
regra ordinaria da natureza, que separou 0 genero hurnano
em dois: machos e remeas27 . Portanto, se alguem tern os
dois sexos ao mesmo tempo, deve ser dado e reputado por
monstro. Por outro lado, ja que 0 hermafrodita e urn mons-
tro, se 0 exame deve ser feito e - segundo Riolan - para de-
termmar que raupas deve vestir ese, efetivamente, deve se
casar e com quem". Temos aqui, de urn lado, a exigencia
claramente formulada de urn discurso medico sobre a se-
xualidade e seus orgaos e, de outro, a concep9ao ainda tradi-
cional do hermafroditismo como monstruosidade, mas uma
monstruosidade que, como voces veem, apesar disso esca-
pou de fato acondena9ao, que era de regra outrora.

Agora, em 1765, logo 150 anos depois, fim do seculo
XVIII: caso quase identico. E 0 caso de Anne Grandjean,
que tmha sldo batlzada como menina29 . Mas, como devia
dizer alguem que escreveu uma memoria em seu favor
"certo instinto de prazer aproximou-a por volta dos
anos de suas companheiras"Jo. Inquieta com essa atra9ao
que sentia pelas meninas do mesmo sexo que ela resolve
vestir roupas de menino, muda de cidade, instala-se Lyon,
onde se casa com alguem que se chamava Fran90ise Lam-
bert. E, denunciada, e levada a juizo. Exame do cirurgiao,
que conclm que ela e mulher e que, por conseguinte, se vi-
veu com outra mulher, e condenavel. Ela usou pois do sexo

nao era dominante ne!a e e condenada pelos primeiros
JUlzes ao colar, com 0 cartaz: "Profanador do sacramento do
matrimonio"J!. Colar, chibata e pelourinho. Tambem nesse
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caso, recurso a Corte de Dauphine. Ela e libertada,. a
obriga9ao de usar indumentanas femmmas e prOlbl9ao de
freqiientar Fran90ise Lambert ou qualquer outra mulher.
Estao vendo que, no caso, 0 processo judiciano, 0 veredicto
sao praticamente os mesmos de 160 I, com a de
que Fran90ise Lambert [rectius: Anne Grandjean] e prOlbl-
da de freqiientar as mulheres, e tao-somente as mulheres, ao
passo que, no caso precedente, era com qualquer de
"qualquer" sex032. Eram a sexualidade e a rela9ao sexual

. L . 33que estavam vedadas a MarJe emarcis :
Esse caso Grandjean, apesar do seu Isomorf,smo quase

total com 0 caso de 1601, assinala ainda aSSlm uma evolu-
9ao importantissima. Primeiro, 0 fato de que, no d[scurso

0 hermafroditismo nao e ma[s deflmdo, como am-
, 34Nda 0 era por Riolan, como urn misto dos sexos . .as me-

m6rias que Champeaux escreveu e publicou a propos[to do
casO Grandjean, ele se refere a urn texto qua-
se contemporaneo do Dictionnaire de medecme, n? verbete
"Hermafrodita", em que esta dito: "Eu consldero fabulas
das as hist6rias que se contam sobre os
Para Champeaux, e para a maioria dos mediCOS epoca,
nao ha mistura de sexos, nunca M dos
dois sexos num s6 organismo e num so mdlVlduo . Mas
existem individuos "que tern um sexO [predommante],
cujas partes de gera9ao sao tao mal conformadas que. nao
podem gerar [neles nem fora deles]"37. E, por
o que se chama hermafroditismo nao de rna
forma9ao acompanhada de uma impotencla. Ha que tern
6rgaos masculinos e algumas apare,nclas (chamanamos [SSO
de algumas caracteristicas secundarlas) e - dlz
Champeaux _ estes sao pouco numerosos .E. ha os que, _ou
antes as que, sao mulheres, tern 6rgaos femmmos e aparen-
cias caracteristicas secundanas masculmas, e essas pessoas

, ,. 39
_ diz Champeaux - sao numeroslSSlmas ,

Desaparece portanto a monstruosidade como mistura
dos sexos, como transgressao de tudo 0 que separa urn sexo
do outro40• Por outro lado - e e ai que come9a a se elaborar
a nOl;ao de monstruosidade que vamos encontrar no inicio
do seculo XIX - nao M mistura de sexos: M tao-somente
esquisitices, especies de imperfei90es, deslizes da natureza.
Ora, essas esquisitices, essas maS conforma90es, esses des-
lizes, esses gaguejos da natureza sao, talvez, em todo caso,
o principio ou 0 pretexto de certo numero de condutas cri-
minosas, 0 que deve suscitar, a prop6sito da Grandjean, 0
que deve provocar a condena9ao - diz Champeaux - nao e 0
fato de ela ser hermafrodita. Esimplesmente 0 fato de que,
sendo mulher, ela tern gostos perversos, gosta de mulheres,
e e essa monstruosidade, nao de natureza mas de comporta-
mento, que deve provocar a condena9ao. A monstruosidade
nao e mais, portanto, a mistura indevida do que deve ser
separado pela natureza. Esimplesmente uma irregularidade,
urn ligeiro desvio, mas que torna possivel algo que sera ver-
dadeiramente a monstruosidade, isto e, a monstruosidade da
natureza, E Champeaux diz: "Por que entao supor nessas
mulheres", que afinal de contas nao passam de mulheres
"lubricas, uma suposta divisiio de sexo, e cuIpar as primei-
ras marcas da natureza em seu sexo por sua inclina9ao a
uma deprava9ao tao criminosa? Seria desculpar 0 crime ter-
rivel desses homens, opr6brios da humanidade, que rejei-
tam uma alian9a natural para saciar sua brutalidade com
outros homens, Dirao que eles sentem apenas frieza junto
das mulheres, e que urn instinto de prazer, cuja causa eles
ignoram, os aproxima, contra a vontade deles, do seu sexo?
Ai de quem tal raciocinio pudesse persuadir!"41

Estao vendo como, a partir dessa hist6ria, vemos disso-
ciar-se 0 complexo juridico-natural da monstruosidade her-
mafrodita, Contra 0 fundo do que nao passa de uma imper-
fei9ao, urn desvio (poderiamos dizer, antecipando, uma ano-
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malia somatica), aparece a atribuiyao de uma monstruosida-
de que nao e mais juridico-natural, que e juridico-moral;
uma monstruosidade que e a monstruosidade da conduta, e
nao mais a monstruosidade da natureza42. E na verdade esse
tema da monstruosidade da conduta e que organizou e este-
ve no centro de toda a discussao em tomo do casu Grand-
jean. 0 defensor de Anne Grandjean, Vermeil, que era ad-
vogado (ele nao a defendeu, porque nao haviaadvogado nos
julgamentos penais naquela epoca, mas pubhcou uma me-
moria em sua defesa), insistia, ao contrlirio, a despeito da
opiniao geral do medico, sobre a importancia da deformida-
de orgfmica43 . Vermeil tentava, contra os medicos, sustentar
que, em Anne Grandjean, havia uma mistura de sexos, logo
verdadeiro hermafroditismo. Porque, entao, ele podena des-
culpa-Ia pela monstruosidade moral de que os medicos a
acusavam na medida em que os proprios medicos tinham
parado de'reconhecer 0 carater monstruoso do hermafrodi-
tismo ou tinham parado de reconhecer que se tratava de uma
mistura efetiva de sexos. Tambem teriamos entao a prova de
que e disso mesmo que se trata. Porque havia sido publicado
em favor de Anne Grandjean urn poema, que clfculou aSSl-
nado com seu nome e que era urn poema de amor amulher
com a qual ela vivia. Esse poema, ao que tudo
indica era de outra pena que nao a de Anne Grandjean. E
urn poema em versos populares, cujo sentido reside,
creio eu, nO fato de que se tratava de mostrar, com os defen-
sores de Anne Grandjean, que 0 sentimento que ela linha
pela mulher com a qual vivia era urn sentimento perfeita-
mente natural e nao monstruoso44•

Em todo caso, quando comparamos 0 primeiro e 0 ulti-
mo caso, 0 de Rouen e 0 de Lyon, 0 de 1601 eo de 1765,
vemos que se esboya urna mudanya, que e de certo modo a
autonomizayao de urna monstruosidade moral, de urna mons-
truosidade de comportamento que transpoe a velha catego-

ria do monstro, do dominio da alterayao somatica e natural
para 0 dominio da criminalidade pura e simples. A partir des-
se momento, vemos emergir uma especie de dominio espe-
cifico, que sera 0 da criminalidade monstruosa ou da mons-
truosidade que tern seu ponto de efeito nao na natureza e na
desordem das especies, mas no proprio comportamento.

Trata-se, e claro, tao-somente de urn esboyo. E0 inkio
de urn processo que vai se desenvolver, justamente, em tor-
no de 1765 e, mais tarde, 1820-1830; entao explodira 0 pro-
blema da conduta monstruosa, da criminalidade monstruo-
sa. Aqui e apenas 0 ponto de partida desse movimento e des-
sa transformayao. Mas, para resumir tudo em duas palavras,
direi 0 seguinte. Que, em meados do seculo XVIII, havia
urn estatuto criminal da monstruosidade, na medida em que
ela era transgressao de todo urn sistema de leis, quer sejam
leis naturais, quer sejam leis juridkas. Logo era a propria
monstruosidade que era criminosa. Ajurisprudencia dos se-
culos XVII e XVIII elimina 0 maximo possivel as conse-
qiiencias penais dessa monstruosidade em si mesma crimi-
nosa. Mas creio que eia continua a ser, ate tarde no seculo
XVIII, ainda essencialmente, fundamentalmente, crimino-
sa. Portanto e a monstruosidade que e criminosa. Depois,
por volta de 1750, em meados do seculo XVIII (por motivos
que tentarei analisar em seguida), vemos surgir outra coisa,
a saber, 0 tema de urna natureza monstruosa da criminalida-
de, de urna monstruosidade que tern seus efeitos no campo
da conduta, no campo da criminalidade, e nao no campo da
natureza mesma. A criminalidade era, ate meados do seculo
XVIII, urn expoente necessario da monstruosidade, e a mons-
truosidade ainda nao era 0 que se tomou depois, isto e, urn
qualificativo eventual da criminalidade. A figura do crimi-
noso monstruoso, a figura do monstro moral, vai brusca-
mente aparecer, e com uma exuberancia vivissima, no fim
do seculo XVIII e no inkio do seculo XIX. Ela vai aparecer
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nas formas de discursos e pniticas extraordinariamente dife-
rentes. 0 monstro moral eclode, na literatura, com 0 roman-
ce gotico, no fim do seculo XVIII. Eclode com Sade. Apa-
rece tambem com toda uma serie de temas politicos, de que
procurarei lhes falar da proxima vez. Aparece tambem no
mundo judiciario e medico. 0 problema precisamente e sa-
ber como se deu a transforma9ao. 0 que afinal de contas
impedia a forma9ao dessa categoria de criminalidade mons-
truosa? 0 que impedia de conceber a criminalidade exaspe-
rada como uma especie de monstruosidade? Como e que nao
se aproximou a extremidade do crime da aberra9ao da natu-
reza? Por que foi necessario esperar 0 fim do seculo XVIII e
o inicio do seculo XIX para que aparecesse essa figura do
celerado, essa figura do monstro criminoso, em que a infra-
9ao mais extrema se junta aaberra9ao da natureza? E nao e
a aberra9ao da natureza que e, em si mesma, infra<;ao, mas a
infra.;ao eque remete, como se asua origem, como se asua
causa, como se it sua desculpa, como se a seu contexto, pou-
co importa, a algo que e a aberra9ao mesma da natureza.

E isso que eu gostaria de tentar explicar da proxima
vez. E, bern entendido, no ambito de uma especie de econo-
mia do poder de punir e de transforma9ao dessa economia
que se encontra, a meu ver, 0 principio dessa transforma9ao.

NOTAS

1. Michel Foucault se refere aqui, entenda-se, ao conjunto cia ativi-
dade de Cesare Lombroso no dominic da antropologia criminaL Ver em
particular C. Lombroso, L 'uomo delinquente studiato in rapporto all'an-
tropo!ogia, alia medicina legale ed aile discipline carcerarie [0 homem
delinquente estudado a partir cia antropologia, cIa medicina legal e das dis-
ciplinas carcenirias], MWio, 1876 (trad. fro da 4? ed. italiana: L 'homme cri-
mine!, Paris, 1887).

2. Cf. infra, aulas de 29 de janeiro e de 5 de fevereiro.
3. A analise da figura do monstro que Foucault desenvolve nesse

curso ebaseada notadamente em E. Martin, Histoire des monstres depuis
I'Antiquite jusqu 'ti nos jours [Historia dos monstros cia antiguidade a nos-
sos dias], Paris, 1880.

4. Ibid., p. 7: "As express6es de portentum e ostentum designarao
uma simples anomalia, e a de monstrum se aplicara exclusivamente a todo
ser que nao tern fonna humana." 0 fundamento do direito romano e
Digesta 1.5.14: "Non sunt liberi qui contra fonnam humani generis con-
verso more procreantur: veluti si mulier monstrosum aliquid aut prodigio-
sum enixa sit. Partus autem, qui membrorum humanorum officia amplia-
vit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos connumerabitur" (Di-
gesta Iustiani Augusti, edidit Th. Mommsen, II, Berolini, 1870, p. 16).

5. E. Martin, Histoire des monstres... , op. cit., pp. 85-110.
6. Ver A. Pare, Des monstres et prodiges [De monstros e prodi-

gos], Les oeuvres, Paris, 16177, p. 1031: "Ba monstros que nascem me-
tade figura de animal, e outra metade humana, ou em tudo se assemelhan-
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do aos animais, que sao produtos de sodomitas e ateistas, que se juntam
e se descomedem contra a natureza com animais, dande se engendram
rios monstros hediondos e fiui vergonhosos de se ver e de falar a respeito:
todavia a desonestidade jaz nos fatos, e nao nas palavras, e quando isso se
faz ecoisa deveras infeliz e abominavel, e egrande infamia e abominar;ao
do hornem au da mulher misturar-se e copular com as animais, do que
alguns nascem semi-homens e semi-animais." cr. A. Pareus, De monstris
et prodigiis, em Opera, latinitate donata I. Guilleameau labore et diligen-
tia, Parisiis, 1582, p. 751.

7. Cf. [F. E. Cangiamila], Abrege de ['embryologie sacree au Traite
des devoirs des prbres, des medecins et autres, sur le saiut eternei des
enfants qui sont dans ie ventre de leur mere [Compendio de embriologia
sagrada ou Tratado dos deveres dos padres, medicos e outros sobre a sal-
valYao etema das crianl;as que estao no ventre de suas maes] [trad. 1.-A.-
T. Dinouart], Paris, 1762. 0 capitulo sobre 0 batismo dos monstros tenni-
na precisando que, embora 0 monstro, "inteiramente disfonne e horroroso
em sua confonnalYao, morra logo, naturalmente", hi!. uma legislalYao "que
veda expressamente sufocar esses monstros e que ordena chamar 0 padre
para ve-los e opinar" (pp. 192-3).

8. Cf. P. Zacchia, Questionum medico-legalium tomus secundus,
Lugduni, 1726, p. 526. Sobre toda a questao da sucessao em caso de nas-
cimento de urn monstrum, nas jurisprudencias da Europa moderna, ver E.
Martin, Histoire des monstres... , op. cit., pp. 177-210.

9. "Podem-se levantar aqui duas questoes: 'Quando se pode crer que
urn monstro tern uma alma razoavel, para que se lhe de 0 batismo?'; 'Em
que caso hiI. apenas uma alma, ou duas, para que se deva dar apenas urn ou
dois batismos?'" (F. E. Cangiamila, Abrege de l'embryologie sacree... , op.
cit., pp. 188-9).

10. "Se urn monstro tern dois corpos que, embora unidos juntos,
tenham cada urn seus membros distintos [...], devem-se conferir separada-
mente dois batismos, porque hiI. certamente dois homens e duas almas;
num perigo extremo, pode-se usaruma fonnula no plural: 'Eu vos batizo',
'Ego vos baptiso'" (ibid., pp. 190-1).

11. Nao encontramos a documentalYao a que Foucault se refere aqui.
12.0 caso e citado par H. Sauval, Histoire et recherches des anti-

quites de la ville de Paris [Historia das investigal;oes das antiguidades da
cidade de Paris], II, Paris, 1724, p. 564: "Como veio a matar urn homem a
facada, foi processado e condenado it morte; mas nao foi executado, por
causa do innao, que nao tomou parte desse assassinio, nao se podendo
fazer urn morrer sem fazer 0 outro morrer ao mesmo tempo."

13. As fontes juridicas da discussao - Digesta Iustiniani, 1.5.10
(Quaeritur); XXII.5.15 (Repetundarum); XXVIII.2.6 (Sed est quaesitum)
- encontram-se em Digesta Iustiniani Augusti, ed. cit., pp. 16,652, 820.
No que concerne aquestao do casamento, h3. unanimidade das Summae da
Idade Media (por exemplo: H. de Segusio, Summa aurea ad vetustissimos
codices collata, Basil6ia, 1573, col. 488). Para 0 sacerdocio: S. Maiolus,
Tractatus de irregularitate et aliis canonicis impedimentis in quinque
libros distributos quibus ecclesiasticos ordines suscipere et susceptos
administrare quisque prohibetur, Romae, 1619, pp. 60·3.

14. F. E. Cangiamila, Embri%gia sacra ovvero dell'uffizio de'
sacerdoti, medici e superiori circa l'eterna salute de' bambini racchiusi
nell 'utero libri quattro, Palenno, 1745; id., Embry%gia sacra sive De
officio sacerdotum, medicorum et aiiorum circa aeternam parvulorum in
utero existentium salutem libri quatuor, Panonni, 1758. M. Foucault utili-
za a segunda edicao francesa, consideravelmente aumentada e aprovada
pela Academia Real de Cirurgia: [id.], Abrege de I 'embry%gie sacree ou
Traite des devoirs des pretres, des medecins, des chirurgiens, et des
sages-femmes envers /es enfants qui sont dans Ie sein de leur mere, Paris,
1766. Em sua analise da teoria "juridico-natural" ou ''juridico-bio16gica'',
e1e se ap6ia essencialmente no capitulo VIII ("Du bapteme des monstres"
[Do batismo dos monstrosD do Iivro Ill, pp. 188-93.

15. 0 julgamento de M. Foucault deriva de H. Sauval, Histoire et
recherches des antiquites... , op. cit., II, p. 563: "Viram-se em Paris tantas
crianlYas nascidas acopladas e presas uma aoutra, que daria para fazer urn
livro, tantos sao os casos encontrados nos autores, sem falar naqueles a
que nao se fez menl;ao." Podemos ler alguns desses casos, "dos mais raros
e dos mais monstruosos" (ibid., pp. 563-6). No que concerne aliteratura
medica, ver A. Pare, Des monstres et prodiges, edil;ao cntica e comentada
por J. Ceard, Genebra, 1971, pp. 9-20 (com uma bibliografia completa,
estabelecida por 1. Ceard, dos autores que trataram de innaos siameses em
suas obras sobre os monstros, pp. 203-18). Cumpre notar tambem que 0
termo "innaos siameses" foj introduzido na literatura medica apenas no
seculo XIX.

16. 0 caso de Antide Collas e relatado por E. Martin, Histoire des
monstres..., op. cit., p. 106: "Em fins de 1599 [...] uma mulher de Dole, de
nome Antide Collas, foi processada sob a acusal;ao de apresentar uma
conformacao que, se nos referinnos aos detalhes contidos nas pelYas do
processo, devia ser urn caso semelhante ao de Marie Ie Marcis. Foram
convocados medicos para proceder a urn exame; eles estabeleceram que 0
vicio de que Antide Collas sofria em sua confonnal;ao sexual era 0 resul-
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tado de urn comercio infame com as dem6nios. Como tais conc1us6es
eram favoraveis a Antide Callas foi mandada de volta para a
prisao. Submeteram-na a tortura; eta resistiu algum tempo mas, vencida
pelos sofrimentos atrozes, acabou resolvendo confessar: 'Eta confessou -
diz 0 cronista - que tivera relar;oes criminosas com Satanas; foi queimada
viva na praca publica de Dole. '"

17. P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrets ou Jurisprudence univer-
selle des parlements de France et autres tribunaux, Paris, 1711, 3 vol.;
Paris, 1727, 6 vol.; Lyon, 1781-1788, 7 vol. M. Foucault utiliza a primei-
ra edi9ao, que apresenta, no volume II (pp. 366-7), seis questoes relativas
ao hermafroditismo.

18. Ibid., p. 367: "Hennafroditas. Sao tidos como do sexo que pre-
valece neles. Alguns consideraram que a acusa9ao do crime de sodomia
podia ser movida contra os hermafroditas que, tendo escolhido 0 sexo viril
que prevalecia neles, fizeram oficio de mulher. Urn jovem hermafrodita
foi condenado por isso a ser enforcado e, em seguida, queimado por deci-
sao do parlamento de Paris em 1603."No entanto varias fontes (por exem-
plo, 0 Dictionnaire universel fran9ais et latin vulgairement appeie
Dictionnaire de Trevoux, IV, Paris, 1771, p. 798) nao mencionam a sodo-
mia como causa da condena9ao.

19. L. de Hericourt, Les lois ecc!esiastiques de France dans leur
ordre naturel et une analyse des livres du droit canonique, considerees
avec les usages de I'Eglise gallicane [As leis eclesiasticas da Fran9a em
sua ordem natural e uma analise dos livros do direito canonico, considera-
dos no uso da Igreja galica], Paris, 1719. M. Foucault utiliza a ultima edi-
,iio(l771).

20. Ibid., III, p. 88: "Por decisao do parlamento de Paris, do ano de
1603, urn hermafrodita, que escolhera 0 sexo viril que dominava nele e
que foi acusado de ter usado 0 outro, foi condenado a ser enforcado e
queimado."

21.0 caso e relatado por E. Martin,Histoire des monstres..., op. cit.,
pp. 106-7: "Em 1603 [... ] umjovem hermafrodita foi acusado de ter tide
relal;6es com outra pessoa que apresentava a mesma confonnac;ao. Malo
fato ficou conhecido, a autoridade voltou-se contra os dois infelizes:
foram processados. [...] Provada a culpa deles, foram condenados amoTte
e executados."

22. Para a correc;ao da datac;ao, ver a nota seguinte.
23. a processo come9a no dia 7 de janeiro e'termina no dia 7 de

junho de 160 I. 0 caso e relatado por J. Duval, Des hermaphrodits, accou-
chements des femmes, et traitement qui est requis pour les relever en

sante et bien elever leurs enfants, Rouen, 1612, pp. 383-447 (reed.: J.
Duval, Traite des hermaphrodits. parties genitales, accouchements des
femmes, Paris, 1880, pp. 352-415).

24. 1. RioIan, Discours sur les hermaphrodits, OU if est demontre,
I 'opinion commune, qu'if n y a point de vrais hermaphrodits
sobre os hermafroditas, no qual e demonstrada, contra a opi-

mao comum, que nao ha verdadeiros hermafroditas], Paris, 1614; 1. Duval,
Reponse au discours fait par Ie sieur Riolan, docteur en medecine et pro-
fesseur en chirurgie et pharmacie aParis, contre l 'histoire de I' hermaph-
rodit de Rouen [Resposta ao discurso feito pelo senhor Riolan... ], Rouen
[s.d.: 1615J.

25.1. Duval, Reponse au discoursfait par Ie sieur Riolan ... , op. cit.,
pp.23-4.

26. Ibid., pp. 34-5.
27. Cf. J. Riolan, Discours sur les hermaphrodits... , op. cit., pp. 6-

10 ("0 que e 0 hennafrodita e se e urn monstro").
28. Ibid., pp. 124-30 ("como se devem conhecer os hermafroditas

para Ihes atribuir 0 sexo conveniente asua natureza"), pp. 130-4 ("como
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29. Sobre 0 caso de Anne Grandjean, cf. [F.-M. Vermeil], Memoire
pour Grandj·ean connu sous Ie nom de Jean-Baptiste Grandjean,
accuse et appelant, contre Monsieur Ie Procureur general, accusateur et
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nheclda com 0 nome de Jean-Baptiste Grandjean, acusado e chamado,
contra 0 Senhor Procurador geral, acusador e intimante. Questao: Urn
hermafrodita que desposou uma jovem pode ser considerado profanador
do sacramento do matrimonio, quando a natureza, ao que parece, chama-o
ao estado de casado?], Paris. 1765; [CO Champeaux], Reflexions sur les
hermaphrodites relativement aAnne Grand-Jean, qualifiee teUe dans un
memoire de Maitre Vermeil, avocat au Parlement, Avignon, 1765.0 caso
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res de chirurgie, I, Londres-Paris, 1768, pp. 329-90, que as publicou inte-
gralmente e os mandou traduzir em alemao com 0 titulo: Anatomisch-chi-
rorgische Abhandlung iiber die Hermaphroditen, Estrasburgo, 1777.

30. [F.-M. Vermeil], Memoire pour Anne Grandj·ean..., op. cit., p. 4.
31. Ibid., p. 9.
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32. "Por decisao de 1a Tournelle de 10 de janeiro de 1765, 0 procu-
rador-geral aceitou considerando a celebral;3.0 do casa-
mento de Anne Grand-Jean, cujo casamento fOl oulo. Sabre .a
acusac,:ao de profanac,:ao do sacramento, senteoc;:a pronunclad.a',a:usada h-
bertada com a injuoc,:3.o de usar vestimentas de mulher e prOlblcao de fre-
qiientar Fran'ioise Lambert e qualquer autra pessoa do mesn:o sexo" (nota
manuscrita no exemplar da Memoire do advogado Yenned, conservado
na Bibliotheque nationale de France). . ..

33. "[0 tribunal] lhe detenninou expressos interdltos e prOlbH;ao de
morar com outra pessoa de urn au outro sexo sob pena cia vida" (J. Duval,
Traite des hermaphrodits..., op. cit., p. 410).

34. Cf. 1. Riolan, Discours sur les hermaphrodits... , op. cit., p. 6.
35. [C. Champeaux], Rejlexions sur les ... , op.

p. 10. Cf. 0 verbete "Hermaphrodit", no umversel de
cine, IV, Paris, 1748, col. 261: "Vejo todas as hlstonas se dos
hermafroditas como fabulas. Observarei tao-somente aqUl que nao encon-
trei nas pessoas que me apresentavam como tais outras coisa.s que urn cli-
toris de uma grossura e urn comprimento exorbitantes, os lahlos das partes

h "naturais prodigiosamente inchados e nada que pertencesse ao omem.
Esse Dictionnaire e a traduyao francesa - por Denis Diderot - de R. James,
A Medicinal Dictionary, Londres, 1743-1745.

36. [c. Champeaux], Rejlexions sur les hermaphrodites. ., op. cit.,
p. !O.

37. Ibid., p. 36.
38. Ibid., pp. 7, 11-5.
39. Ibid., pp. 7,15-36.
40. Ibid., pp. 37-8.
41. Ibid., pp. 26-7;
42. "Tantas observayoes tao unanimemente constatadas devem sem

duvida ser vistas como urn corpo de provas incontestes, cuja especie algu-
mas irregularidades da natureza numa das partes distintivas do sexo em
nada alteram, ainda menos as inclinayoes do individuo em que essa con-
formayao viciosa se encontra" (ibid., pp. 35-6).

43. "Assim, 0 erro de Grandjean era urn erro comum a todo 0 mun:
do. Se ela e criminosa, dever-se-ia entao incriminar a todos. Porque fOl
esse erro publico que reforyou a ronfianya do acusado. melhor,
e esse erro que hoje 0 justifica. Somente a natureza esta em falta neste
caso, e como poder fazer do acusado urn dos da natureza?"
(G. Arnaud, Dissertation sur les hermaphrodaes..., op. Cit., p. 351): a

44. [E.-Th. Simon], L'hermaphrodite ou Lettre de Grandjean
Fran90ise Lambert, safemme, Grenoble, 1765.

AULA DE 29 DE JANEIRO DE 1975

o monstro moral. - 0 crime no direito classico. - As
grandes cenas de suplicio. - A transforma9iio dos mecanis-
mos de poder. - Desaparecimento da dispensa ritual do po-
der depunir. - Da natureza pato16gica da criminalidade. _ 0
monstro politico. - 0 casal monstruoso: Luis XVI e Maria
Antonieta. - 0 monstro na literatura Jacobina (0 tirano) e
antijacobina (0 povo revoltado). -Incesto e antropofagia.

Vou falar hoje do aparecimento, no limiar do seculo
XIX, desse personagem que tera urn destino tao importante
ate 0 fim do seculo XIX-inicio do seculo XX: 0 monstro
moral.

Creio que, ate os seculos XVII-XVIII, podia-se dizer
que a monstruosidade, a monstruosidade como manifesta-
,ao natural da contranatureza, trazia em si urn indicio de cri-
minalidade*. 0 individuo monstruoso do ponto de vista das
regras das especies naturais e do ponto de vista das distin-
,oes das especies naturais era, se nao sistematica, pelo menos
virtualmente, sempre referido a uma criminalidade possivel.
Depois, a partir do seculo XIX, veremos a rela,ao se inver-
ter, e haveni 0 que poderiamos chamar de suspeita sistema-
tica de monstruosidade no fundo de qualquer criminalidade.
Todo criminoso poderia muito bern ser, afinal de contas, urn
monstro, do mesmo modo que outrora 0 monstro tinha urna
boa probabilidade de ser criminoso.

* 0 manuscrito diz: " ... de criminalidade, indicio cujo valor se modifi-
COU, mas que ainda nao se havia apagado em meados do seculo XVIII."



Resumo do curso*

* Publicado no Annuaire du College de France, annee, Histoire des
systemes de pensee, annee 1974-1975, 1975, pp. 335-9. Republicado em Dits
et ecrits, 1954-1988, ed. Por D. Defert & F. Ewald, colab. 1. Lagrange, Paris,
Gailimardl"Bibliotheque des sciences humaines", 1994,4 vol.; cf. II, n? 165,
pp. 822-8.



I

A grande familia indefinida e confusa dos "anormais",
que amedrontara 0 fim do seculo XIX, nao assinala apenas
uma fase de incerteza ou urn episadio urn tanto infeliz na
histaria da psicopatologia; ela foi formada em correla,ao
com todo urn conjunto de institui,aes de controle, toda uma
serie de mecanismos de vigiliincia e de distribui,ao; e, quan-
do tiver sido quase inteiramente coberta pela categoria da
"degenera,ao", dara lugar a elabora,aes tearicas ridiculas,
mas com efeitos duradouramente reais.

o grupo dos anormais formou-se a partir de tres ele-
mentos cuja constitui9ao nao foi exatamente sincronica.

I) 0 monstro humano. Velha no,ao cujo quadro de re-
ferencia e a lei. No,ao juridica, portanto, mas no sentido
lato, pois nao se trata apenas das leis da sociedade, mas tam-
bern das leis da natureza; 0 campo de aparecimento do mons-
tro e urn dominio juridico-biolagico. Sucessivamente, as
figuras do ser meio homem, meio bicho (valorizadas princi-
palmente na Idade Media), as individualidades duplas (va-
lorizadas principalmente no Renascimento), os hermafrodi-
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tas (que levantaram tantos problemas nos seculos XVII e
XVlIl) representaram essa dupla infra<;ao; 0 que faz que urn
monstro humane seja urn monstro DaD e tao-so a excec;ao
em rela<;ao a forma da especie, mas 0 distUrbio que traz as
regularidades juridicas (quer se trate das leis do casamento,
dos canones do batismo ou das regras da sucessao). 0 mons-
tro hurnano combina 0 impossivel e 0 interdito. Devem ser
estudados nessa perspectiva os grandes processos de herma-
froditas em que se enfrentaram juristas e medicos desde 0

caso de Rouen (inicio do seculo XVII) ate 0 processo de
Anne Grandjean, em meados do seculo seguinte; e tambem
de obras como a Embriologia sagrada, de Cangiamila, pu-
blicada e traduzida no seculo XVIII.

A partir dai, podemos compreender certo ntunero de
equivocos que vao continuar a rondar a analise e 0 estatuto
do homem anormal, mesmo quando ele tiver reduzido e
confiscado os tra<;os proprios do monstro. Na primeira linha
desses equivocos, urn jogo nunca totalmente controlado,
entre a exce<;ao de natureza e a infra<;ao ao direito. Elas pa-
ram de se superpor sem parar de jogar urna em rela<;ao a ou-
tra. 0 descompasso entre 0 "natural" e a "natureza" modifica
os efeitos juridicos da transgressao, mas nao os apaga de to-
do; ele nao remete pura e simplesmente a lei, mas tampouco
a suspende; ele Ihe arma ciladas, suscitando efeitos, desen-
cadeando mecanismos, apelando para institui<;oes parajudi-
ciais e marginalmente medicas. Pudemos estudar, nesse sen-
tido, a evolu<;ao do exame medico-legal em materia penal,
do ato "monslruoso" problematizado no inicio do seculo XIX
(com os casos Cornier, Leger, Papavoine) ao aparecimento
da no<;ao de individuo "perigoso", a qual e impossivel dar
urn sentido medico ou urn estatuto juridico - e que no entan-
to e a no<;ao fundamental dos exames contemporaneos. Fa-
zendo hoje ao medico a pergunta propriamente insensata:
esse individuo e perigoso? (pergunta que contradiz urn direi-

to penal fundado apenas na condena<;ao dos atos e que postu-
la urna pertinencia de natureza entre doen<;a e infra<;ao), os
tribunais reconduzem, atraves das transformac;5es que se tra-
ta de analisar, os equivocos dos velhos monstros seculares.

2) 0 individuo a corrigir. Eurn personagem mais recen-
te que 0 monstro. Emenos 0 correlato dos imperativos da lei
e das formas canonicas da natureza do que das tecnicas de dis-
ciplinamento com suas exigencias proprias. 0 aparecimento
do "incorrigivel" e contemporaneo ainstaurac;ao das tecni-
cas de disciplina, a que assistimos durante 0 seculo XVII e 0
seculo XVlIl- no exercito, nas escolas, nas oficinas, depois,
urn pouco mais tarde, nas proprias familias. Os novos proce-
dimentos de disciplinamento do corpo, do comportamento,
das aptidoes abrem 0 problema dos que escapam dessa nor-
matividade que nao e mais a soberania da lei.

A "interdi<;ao" constituia a medida judiciaria pela qual
urn individuo era parcialmente desqualificado como sujeito
de direito. Esse contexto,juridico e negativo, vai ser em par-
te preenchido, em parte substituido por urn conjunto de tec-
nicas e de procedimentos mediante os quais se tratara de
disciplinar os que resistem ao disciplinamento e de corrigir
os incorrigiveis. 0 "internamento" praticado em larga esca-
la a partir do seculo XVII pode aparecer como uma especie
de formula intermediaria entre 0 procedimento negativo da
interdi<;ao judiciaria e os procedimentos positivos de corre-
<;ao. 0 internamento exclui de fato e funciona fora das leis,
mas se da como justificativa a necessidade de corrigir, de
melhorar, de conduzir a resipiscencia, de fazer voltar aos
"bons sentimentos". A partir dessa forma confusa, mas his-
toricamente decisiva, enecessaria estudar 0 aparecimento,
em datas historicas precisas, das diferentes institui<;oes de
corre<;ao e das categorias de individuos a que elas se desti-
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nam. Nascimento tecnico-institucional da cegueira, da surdo-"
mudez, dos imbecis, dos retardados, dos nervosos, dos de-
sequilibrados.

Monstro banalizado e empalidecido, 0 anormal do se-
culo XIX e tambem urn descendente desses incorrigiveis
que apareceram it margem das modemas tecnicas de "disci-
plinamento".

3) 0 onanista. Figura totalmente nova no seculo XVIII.
Aparece em correla,ao com as novas rela,6es entre a sexua-
lidade e a organiza,ao familiar, com a nova posi,ao da
crian,a no meio do grupo parental, com a nova importancia
dada ao corpo e it saude. Aparecimento do corpo sexual da

Na verdade, essa emergencia tern uma longa pre-histo-
ria: 0 desenvolvimento conjunto das tecnicas de dire,ao de
consciencia (na nova pastoral nascida da Reforma e do con-
cilio de Trento) e das institui,6es de educa,ao. De Gerson a
Afonso de Ligorio, todo urn policiamento discursivo do de-
sejo sexual, do corpo sensual e do pecado de mollities e as-
segurado pela obriga,ao da confissao penitencial e por uma
pratica bern codificada dos interrogatorios sutis. Podemos
dizer esquematicamente que 0 controle tradicional das rela-
,6es proibidas (adulterios, incestos, sodomia, bestialidade)
foi acompanhado pelo controle da "carne" nos movimentos
elementares da concupiscencia.

Mas, sobre esse pano de fundo, a cruzada contra a mas-
turba,ao constitui uma ruptura. Ela se inicia com estarda-
lha,o na lnglaterra, par volta de 1710, com a publica,ao de
Onania, depois na Alemanha, antes de se detlagrar na Fran-
,a, por volta de 1760, com 0 livro de Tissot. Sua razao de
ser eenigmatica, mas seus efeitas, incontaveis. Vma e OU-
tros so podem ser determinados levando em conta algumas
das caracteristicas essenciais dessa campanha. De fato, seria

insuficiente ver nela - e isso numa perspectiva proxima de
Reich, que inspirou recentemente os trabalhos de Van Ussel
- tao-somente urn processo de repressao ligado as novas
exigencias da industrializa,ao: 0 corpo produtivo contra 0

corpo de prazer. De fato, essa cruzada nao assume, pelo
menos no seculo XVllI, a forma de uma disciplina sexual
geral: ela se dirige, de maneira privilegiada, se nao exclusi-
va, aos adolescentes ou as crianryas, mais precisamente ain-
da aos filhos das familias ricas ou remediadas. Ela coloca a
sexualidade, ou pelo menos 0 uso sexual do corpo, na ori-
gem de uma serie indefinida de disturbios fisicos que po-
dem fazer sentir seus efeitos sob todas as formas e em todas
as idades da vida. 0 poderio etiologico ilimitado da sexuali-
dade, no nivel do corpo e das doen,as, e urn dos temas mais
constantes nao apenas nos textos dessa nova moral medica,
mas tambem nas obras de patologia mais serias. Ora, embo-
fa a crianya, com isso, se torne responsaveI por seu corpo e
por sua vida, no "abuso" que ela faz da sua sexualidade, os
pais sao denunciados como os verdadeiros culpados: falta
de vigiliincia, negligencia e, principalmente, essa falta de
interesse por seus filhos, pelo corpo e pela conduta deles,
que os leva a confia-los a babiis, a domesticos, a precepto-
res, a tadas esses intermediarios denunciados regularmente
como os iniciadores da deprava,iio (Freud derivarii dai sua
teoria primeira da "sedu,ao"). 0 que se esbo,a atraves des-
sa campanha eo imperativo de uma nova rela,ao pais-filhos,
mais amplamente, uma nova economia das relar;oes intrafa-
miliares: consolida,ao e intensifica,ao das rela,6es pai-mae-
filhos (em detrimento das multiplas rela,6es que caracteri-
zavam a"gente de casa" em sentido lato), inversao do siste-
ma das obriga,6es familiares (que iam, outrora, dos filhos
aos pais e que, agora, tendem a fazer da crian,a 0 objeto pri-
meiro e incessante dos deveres dos pais, a quem e atribuida
a responsabilidade moral e medica ate 0 mais longinquo da
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sua descendencia), aparecimento do principio de saude como
lei fundamental dos vinculos familiares, distribuil'ao da ce-
lula familiar em tomo do corpo - e do corpo sexual - da
crianl'a, organizal'aO de urn vinculo fisico imediato, de urn
corpo-a-corpo pais-filhos em que se ligam de forma com-
plexa 0 desejo e 0 poder, necessidade, enfim, de urn contro-
Ie e de urn conhecimento medico extemo para arbitrar e re-
gular essas novas relal'5es entre a vigilfmcia obrigat6ria dos
pais e 0 corpo tao fragil, irritavel, excitavel dos filhos. A
cruzada contra a masturbal'ao traduz a ordenal'ao da familia
restrita (pais, filhos) como urn novo aparelho de saber-po-
der. 0 questionamento da sexualidade da crianl'a, e de todas
as anomalias por que ela seria responsavel, foi urn dos pro-
cedimentos de constituil'ao desse novo dispositivo. A pe-
quena familia incestuosa que caracteriza nossas sociedades,
o minusculo espal'o familiar sexualmente saturado em que
somos criados e em que vivemos formou-se ai.
o individuo "anormal" que, desde 0 fim do seculo XIX,

tantas institui90es, discursos e saberes levam em conta deri-
va ao mesmo tempo da eXCel'aO juridico-natural do mons-
tro, da multidao dos incorrigiveis pegos nos aparelhos de
disciplinamento e do universal secreta da sexualidade infan-
til. Para dizer a verdade, as tres figuras - do monstro, do in-
corrigivel e do onanista - nao vao se confundir exatamente.
Cada uma se inscreveni em sistemas, aut6nomos de
cia cientifica: 0 monstro, nurna teratologia e numa embrio-
logia que encontraram em Geoffroy Saint-Hilaire sua primei-
ra grande coerencia cientifica; 0 incorrigivel, Duma psicofi-
siologia das sensal'5es, da motricidade e das aptid5es; 0 ona-
nista, numa teoria da sexualidade que se elabora lentamente
a partir da Psychopathia sexualis de Kaan.

Mas a especificidade dessas referencias nao deve fazer
esquecer tres fen5menos essenciais, que a anulam em parte
ou, em todo caso, a modificam: a construl'aO de uma teoria

geral da "degeneral'aO" que, a partir do livro de Morel (1857),
vai, por mais de meio seculo, servir de marco te6rico, ao
mesmo tempo que de justiflCal'aO social e moral, a todas as
tecnicas de detecl'aO, elassifical'ao e intervenl'aO concemen-
tes aos anormais; a crial'ao de uma rede institucional com-
plexa que, nos confins entre a medicina e a justil'a, serve ao
mesmo tempo de estrutura de "reCePl'aO" para os anormalS
e de instrurnento para a "defesa" da sociedade; enfim, 0 mo-
vimento pelo qual 0 elemento mais recentemente surgido na
hist6ria (0 problema da sexualidade infantil) vai cobrir os
dois outros, para se tomar, no seculo XX, 0 principio de ex-
plical'ao mais fecundo de todas as anomalias.

A Antiphysis, que 0 pavor ao monstro levava outrora a luz
de urn dia excepcional, e insinuada pela universal sexualidade
das crianl'as sob as pequenas anomalias de todos os dias.

Desde 1970, a serie de cursos teve par objeto a lenta
formal'ao de urn saber e de urn poder de normalizal'ao a par-
tir dos procedimentos juridicos tradicionais da punil'ao. 0
curso do ano letivo de 1975-1976 encerrara esse cielo com 0
estudo dos mecanismos pelos quais, desde 0 fim do seculo
XIX, se pretende "defender a sociedade".

*
o seminilrio deste ano foi consagrado a analise das trans-

formal'5es do exame psiquiAtrico em materia penal, desde
os grandes casos de monstruosidade criminal (caso prin-
ceps: Henriette Cornier) ate 0 diagn6stico dos delinquentes
"anormais".
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