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Agradecimentos

Nesse vai-e-vem da Vida, quantas pessoas nao passam por nos, 

quSntas pessoas nao nos passa, deixando suas marcas, suas impressoes e 

expressoes, sous rastros? E nesse rodopiar, muitos sao os encontros, os 

desenconiros, as conquistas, as deeepgoes... Em iodos os movimentos temos 

algu.em que compoe nossa hisioria, corn mais ou rnenos intensidade.

Ess© rnesmo vai-e-vem e urn dos motivos qu© nos imped© d© 

agradecermos aqueias pessoas que tornam meihor nossas vidas ou que dao 

significado a esta. Por iimidez ou pura dispiicencia, muitas sao as vezes que 

nao apresentamos a eias o quanto sao importantes. Ainda bem que ha na 

monografia um cantinho todo especial, que se coloca antes de todo o corpus 

cientifico do trabaiho* onde podemos nos redimir, e deciarar o carinho e o 

amor que nutrimos a todos aqueles que permiiem a nossa existencia.

Tantos sao os conceitos e as expressoes que utilizamos para,~de uma 

forma ou de outra, agradecer: um “obrigada!" um “valeu!”, um “voce e dez!”, 

um “te devo (mais) essa!”, ou com gestos. Isto quando nao nos perdemos nos 

deslizes que promovem o silencio, os quais mencionamos acima. Lembrar que 

os conceitos aprisionam e que para alem das paiavras aqui contidas, nossos 

sentimentos de gratidao transcendem quaisquer conceitos e quaisquer 

expressoes. Vamos eniao a nossa remissao...

Antes de tudo, para todas aqueias pessoas que nao visiumbrarao seus 

nomes nessas paginas e que nao gostarao nada do que nao viran i (seus 

nomes aqui), nossas sinceras desculpas, e muiio obrigada. Podem nos cobrar 

depois...

A iurma de 38.1 (Alana, Nataly, Graga, Dora, Terezinha, Clenio, Tony, 

Lucia, Genilda, Zizo, Samuel, Karine), pelo prazer da convivencia, pelas 

lagrimas e sorrisos compartilhados, pela cumplicidade, pela confianga. Mesmo 

que nossos carninhos nem sempre tenham sido os mesrnos, a alegria dos

* Talvez para lembrar que sem estas pessoas as paginas seguintes nao seriam possiveis, ou 
talvez, quern sabe, apontando que, para que a razao se expresse de maneira plausivel, e
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reencontros traduz o afsto qug nos snvolvs. Voces foram basicos! Silvia, 

George, Nazilma, Isabel, Cicera pela convivencia na Pratica de Ensino.

Tern pessoas gue nern sernpre sao notadas, ou guando o sao e para 

fazermos algurna reclamapao, pedirmos algurn favor, deixarmos algurna

tar$fa... Queria tambem agradecer aos funcionanos do SEDHIR, Wellington
v

(pelas boas risadas e otimos papos) e Joao (tranguilidade gue nos contagia);

Zeha (pela troca de ideias e prestez.a), Enston (pelo auxiko com os

eguipamentos), do LABMEG; a Ana e Rosa, por nos aguentar guando 

estavamos na Coordenapao impacientes e irrifados na correna pelas vagas nas 

disciplines; a D. Nenzilda (com sua caima), a Lourdinha (gentileza ern pessoa), 

a Ednalda (pelas vezes gue a fiz perder “a pose de valente” e de ansca), e a 

Socorro ou apenas Coca (pela ajuda e prazer ern nos ajudar sernpre, pela 

meiguice e docilidade corn gue nos recebe), todas do DUG.

A tod os os professores do DHG dos guais fomos aprendizes! Durval,

Celso, Cabral, Benjamim, Rosilene, Liege, Sandra Fook, Zenon, com os guais
__ f  t  ̂ ,

aprendemos nao apenas sobre a (s) Histone (s), mate/tambem sobre

convivencia e relacionamentos, guebrando muitas vezes as barreiras do saber. 

A GervasiO, a Clanndo e a Fabio Gutemberg (Vulgo Canannho de Sevenno 

Bezerra), pelas discussoes no Projeto Cidad&s & Cultures, ern especial a este 

ultimo pela onentapao sernpre sensata e disponlvel (devemos muito a voce e 

femes um carinho e adniirapao enorme por ti). A Alarcon, coordenador do 

curso, gue foi ern muitos momentos o nosso Anjo da Guarda e se preocupou 

conosco como muitas pessoas mass proximas a nos nunca o fizeram, pelo 

empenho em tentar solucionar nossos problemas e pelo senso de humor com o 

gual olha a vida (o gue mais gosto em voce).

Epai Acreditamos que esiejam faitando aigumas pessoas... Luciano 

fvlendonpa (NOSSO LU): guando abreviarnos seu nome ja era a 3a disciphna 

gue nos encontravamos, e a brevidade deste dernonstra o sentimento imenso e

o carinho que “permeia” nossa relapao; e muito bom poder falar da sua 

importancia, pois ela nos faz sentir gue para alem de gualguer estereotipo,

regra ou conhecimento, os lapos afetivos gue conseguimos criar nos 

completam e nos tornam mais felizes: gosto e admiro muito voce! A  Aiinceiia 

Lopes e Socorro Rangel, mspirapoes, saudades indesentiveis: a Vida nos

apontou estradas diferentes e distantes, mas as pessoas gue transformam
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nossas vidas e nos deixam pedagos seus, nao sao apagadas polo nascer do

soi e da iua nem tao pouco peios gunometros.

Acredito gue ja citamos todos os professores... Hum... Temos raz.ao:

todos os professores reairnente ja toram mencionaaos, mas o yue ra/ier com 

um aiguem gue extrapoia esse conceito, gue desconstroi os lugares

. ____ X---

cnstahzados professor-aluno? Faita fa!armos de aiguem gue e muito mais do 

gue professora, gue nos passou e cravou sm nosso ser hgoes de Vida bastante 

significativas, aiguem gue nos ajudou com uiscussoes, nos dando textos 

guando nao ti.nhamos como consegui-los, nos tirando duvidas, nos 

incentivando nos momentos de desespero guando iniCiamos a atividade 

profissional; faita citar aiguem gue consideramos uma GRANDE AMIGA, e gue 

num dos mais dificeis momentos de nossa Vida se dispos a deixar o lugar de 

professora para compreender a dor gue nos afliyia; nao poderiarnos esguecer 

de falar sm Eronides Camara Donato, mulher guerresra gue escolheu viver a 

Vida sem perder tempo se lameniando dos mcontaveis obstaculos gue a 

rondam, apenas Nilda. Falar em voce e falar de sentimentos verdadeiros 

(porgue sao construidos cotidianamente, e se ressignificam a cada reencontro), 

de sentimentos doces gue nos passaram e desxou em nos a certeza de gue 

podemos construir sonhos, podemos sentir o outro, podemos fazer dos nossos 

sopros de vida motives para sermos felizes e tornarmos pessoas felizes. Nao 

poderiarnos deixar de dizer gue a amarnos e a admiramos por tudo, ou por 

nada, mas pelos simples fato de ser voce, aiguem inesguecrvel!

Agradecermos ao nosso pai e irmaos, gue da sua forma, partiCiparam 

dessa conguista. Embora nao os tendo tao proximos guanto gueriamos, os 

amarnos antes e depois de tudo: essa conguista e tambem para voces.

As sobnnhas mais lindas gue aiguem poderia ter: Lame Louise e Lais 

Mana, pela docilidade e meiyuice gue as compoem e gue nos fez recobrar o 

animo e a alegna com as vanas brincadeiras, afagos e cannhos. Registramos 

nosso amor por voces...

A  duas pessoas maravilhosas, as guais nos adotaram como filha, gue 

nos deram aposo material e sentimental em boras gue pensamos em desistif. 

Tia Consuelo, um exemplo e uma fortaleza, sempre com seu coio, nos 

reabasieceu de coragem e animo em muitos momentos de angustia. Severina
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oosts (Tits), sempre se preocupando com nosso fuiuro e viver. Voces foram 

fundamentals para qu© tudo chegasse a ©ss© destine.

Tena ainda dois amigos que sao mais que irmaos: Joe! Carios, pelas 

conversas e desabafos, pelos segredos drvididos, peia confianga © amor que 

sentimos. E Eison, peia oportuniaade de iniciar a vida profissionai, peia 

confianga e credibiiidade, psio cuidado, peia ajuda © peias confidencias. Sou 

apaixonada por voces!

A Jussannha, peia amizade, pelos momentos u© ajuda nas diyiiagoes e 

peia companhia ©m momentos de profundo desoiamento © tristeza. Lima puma 

que e irma, e que iornou me us uitirnos meses rnenos solitaries.

A Auxi, nossa arnada irma, que embora estivesse a mi Shares de 

quiiometros, todo domingo, ou quando nossos iagos de afetmdade a avisavam 

que estavamos a precisar, ela ©sieve a nos encorajar, acreditando SEfvIPRE 

em nos e no nosso potencial. Deveras nossa vida nao tena o mesmo 

Significado caso voce nao fizesse parte de nos, e aiem de tudo, ainda nos 

presenteou com Ri, que e muito mais que urn cunhado. Um beyo de boca, amo 

os dois...

Por fim, agradecer a uma pessoa que desde que faz parte da nossa vida 

tern trazido coisas boas, momentos de crescimento e aprendizado, de muito 

amor e transformagao. Pessoa que nunca rnediu esforgos para nos ajudar a 

chegar ate aqui ou a quaiquer Sugar que nos fizesse bem; pessoa que, mesmo 

com tantas diferengas, traz paz e contentamento ao nosso ser, seja com a voz 

suave, com sous gesios de amor e cannho, com seu Seve toque, com sua 

presenga... Pessoa que tern nos ensinado a vaionzar a vida, e que embora 

tenhamos magoado, teve a grandeza de nos dar uma segunda chance... 

Pessoa imprescindivei... Ly, obrigada por sua companhia, cumpiicidade, 

cannho, cuidado...e ate peSas diferengas. Enfim, pe!a oportunidade de ie ter 

comigo, em mim e para mim. Como canta GuiSherme Arantes; “Voce caiu do 

ceu, um aiijo lindo quo aporeceu...” e fez de mim e de minha vida aigo bem 

fneihor.
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Cad a UiTia pOr Si: eStdVdmOS SOS'

Taivez perdidas pelo novo presente

Agenas os deuses erani por nos

Nos encontramos e espero que para sempre.

A pnncipio urn tno se projetou:

Juaene, Kyara e Raquel na porta da sa.'a.

Aos poucos o tno um quarteto virou:

Ateksandra, Juaene, Kyara e Raquel: juntas, entrelagadas.

Noiies a ier, discutir, debater, ctiorar & nr,X *  - I  _  L  _  X ------

DiaS do friO, uO CaiOf, Om fOStaS OU P/a tfiStOZa ‘

No Cruzeiro, no Alto Bronco, om predio quo corn, no cose do professor

l-3 esiavam miok, j u , r\y e wuei com linnets.

Coda urns com sous mod os, problem os e hmrtaQdes
. : >'

Bases diflceis irvemos quo superior, sob revive r
r~ ----------—    t a  r~ i~n— r n  /— n A I I ------- --- -----ru im c tm u s  u  i tz i ^  tzivi n ,  im i jd i  u i cuuuut: c  u &Ti i nQctu.

Terrmnai ido a pnmeira stay a, acrediiamos nao nos esquecer!

Crescemos conosco e com nossos professores, 

Choramos por nos e pelas agomas no aprender.

Tambem fizemos chorar e sornr os que hoje sao amigos,

sejam mestres ou doutores

Extrapolando os vfnculos formats, as normas do saber.

Revtramos nossos mundos 

Mas fizemos mundos revirar.

Com sentimentos snigelos e profundos

Quem nos conheceu, nao esquecerd o QUARTETO EM H.



Se continubsserros sos como no comago

Talvez nao tivassamos vivido, aprendido, transformado ianio.

G rnundo certamenie continuaria o rnesmo

E nao tona para nos o m&smo an can to.

\
Como esquecer quam nos compieta a vida?

Como nao lam bran da quam foi mats qua nossa fam Ilia ?

Como nao chorar ao van asse alguem, qua a tanto, da partida? 

Como nao promoter qua nos amaramos pet a atermdada infmda?

G final nao 0 o qua nos asparavamos: juntas como samprat

Alak, Ju t? Quel conciutram ouirora.

Eu tiva qua aprandar a ta-las ausania,

tzmoora nxactas na memoria.

m ao, oa u mu la m u ia  liilG ailuaua,

Nao combina conosco em nenhum momenio.

Pois so nos concedontos grudadas, em arcuiancjBde

Apanas um novo presente micia, a nos coiaduynas,

i odo exito podariamos drvidir por quatro.

nam qua saja palo pansamanto.

nr---
IV! 8  Si qua fa^er mais asta divisSo?
t / — .--------------------  — u  ~  j-------  — i  r~\ I I I — n  /i n  ji x n  ivn iiiu a  nuuicii. nujt: u puts ttici 4 ticiu u — y u c  i w;

Com Maisa a Valeria, formamos um timSo!!!

Quartato am H: para alam do qua podemos defimr ou antandar...

Saxtato am H: para alam do qua podemos defimr ou antandar... Entao, apanas 
sentir...

Para pessoas que tornaram viavei e mais aisgre nossa graduagao, sem 

as q u a is a vida nao tsna as mssmas corss, o mssmo briiho, o mssrno tom... 

Que nossos lagos ss muliipiiquem a nos hguem por onds formos... Mais um
i— : ~  ~  ~  m A P O  a  a  a a  i 7  a  r \  r  i a i « i ,  i r ~ \ . . \  / - * i . ^  i : _______i   . .  ~  ^
UIIIUJC tx I'iUOOM /-\!VI!̂ _/‘-\LJ£Zi JU, UUCI, IV!«!&UUct, VcSI. UJJI lytSUcJ pui voces

existirem e estarem em mim.
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Apresentagao

“Niada me ocupa mais que a paiavra e toda

paiavra me cuipa.

Nads me trai mais que 

paiavra rne atrai.”

m  /"n^aiavia ivua

J. A. Assungao

E chegada a hora... Quanta coisa acontecendo em nossa vida, jusio no 

periodo de termino ds nosso curso. Mudangas as mass intsnsas possrveis em 

todos os campos do viver; transformagoss que mexem e remexem com tudo 

em nos e de nos, desde os sentirnentos ate escoihas acadernicas.

-ji Mas, chegam oso final de uma eta pa que tambem e o imcio de outra, 

final que rnuitas vezes nao acreditarnos ser possivel. Estarnos parando para 

escrever algo que nos traz uma imensa alegria, rnas que tambem nos leva ao 

medo e a saudade, porque nao nos deixa duvida que os desafios serao outros 

e que, portanto, muito ainda se ha por fazer.

Q texto que se apresenta aos teus olhos fluiu a partir do nosso encontro

uui i ! v u i c s  q u e  i iu s  seuuz.il cam. czi a  u qei iuuu  z u u z . i , q u e  su i 11 tavai i iu s ei 11 s e i

nosso ultimo moment© na licenciatura ern Histona. Nos matneuiarnos ern 

quatro disciplines, entre eias Metodologia do Ensino de Histona, Topicos 

Especial para Complementagao da Pratica de Ensino e Pratica de Ensino em 

Historia, todas mimstradas pela professora Eronides Camara. A  escolha 

teorico-metodologica fugia dos caminhos adotados pela rnaiona dos 

professores do Departamenio de Histona e Geografia da UFCG: fomos 

apreseniados aos esentos ‘Pos-Estruturalistas’.

No inicio, uma sensagao de incomodo, de inquietagao, de angustia nos 

perseguia. Nao sabiamos corno fazer com tantas descobertas, com tantas 

ideias que nao deixavam nossa mente se aquietar: como reinventar os quatro 

anos de academia se agora estavamos seduzidos por ideias que 

desmantelaram nossos vaiores? As discussoes nestas disciphnas reviraram

~  ~j  —
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nosss Vida s nos fizsram repenssr, revsr nossas praiicas enquanto profissionai, 

enquanto sujeito, enquanto discent©.

Portanto, dsixamos nsst© trabalho um poiico dessa rsviravo!ta qu© 

sofremos. No pnmeiro capituio tentamos histoncizar dois concsitos qu© sao 

muito utilizados nas nossas talas, nas nossas narrativas © qu© nos psrmitem 

rever alguns u© nossos vaiores, como tambsm entender o mal-GStar qus pod© 

ser observado no sujeito do secuio XXi1. Esses conceitos sao a identidade do

Suj&itO © SUuj&tiVidadG.

Nossa tentative se deu no intuiio de perceber qu© as identidades sao 

construidas discursrvament©, © qu© por isso rnesmo podem adqumr varios s 

incontaveis significados ao iongo do tempo. Ernbora eias apnsionem nosso 

seniir, nos apresentado modelos d© ser, as nossas subjetividadss nao as 

deixam ©staticas, porque sao voiateis e constantemente s© seduzem peio 

materia! cultural qu© nos cerca, nos levando a urns incessant© consirugao © 

diluigao das figuras identitarias qu© estao ©m nos (ou qu© pensamos esiarem 

©m nos). Dess© constant© movimento flui o mal-GSiar ao qua! nos refenmos 

antes, ja qu© nem sempre as nossas subjetividades s© assemelham as 

subjstividades relacionadas ao ‘racional homem moderno’, as subjetividades 

exigidas d© nos.

No segundo capituio nos remetemos a uma expenencia movimentada, 

apaixonanie, quando ©m nossa Pratica u© Ensmo nos foi apresentada a 

possibilidade d© trabaiharmos corn ©ixo ternatico, nurna tentativa de 

discutipmos o saber histonco enquanto um saber qu© constroi narrativas sobre 

o ‘ouiro’ © como tais narrativas produzidas pelo saber histonco interferem no 

mal-GSiar do homem do seculo XXI. Essa expenencia na Pratica d© Ensmo nos 

marcou profundamente porque descortinou a relagao ensino-aprendizagem, e 

nos fez visiumbrar qu© tal reiagao © tambem uma histona, portanto, consiruida 

constantemente a partir da relagao com o outro’, da produgao d© discursos © 

da possibilidade de sentif o ‘outro’ enquanto sujeito possuidor de subjetividades 1

1 Para Joel Birman, “o mal-estar seria efeito inevitAvel do que a exist&ncia civilizada imporia ao 
homem, que nSo se adaptaha jamais a isso,"esse mal-estar viria da angustia de nao sermos o 
EU que somos exigidos, as nossas subjetividades nem sempre se assemelham as 
subjetividades relacionadas ao ‘racional homem moderno’. Cf. BIRMAN, Joel. Subjetividade, 
contemporaneidade e educacSo. In, Cuitura, Unguagem no cnsinar e spreader. Vera Ma 
Candau (org) 2a ed, Rio de Janeiro. DP & A, 2001. p. 13



No terceiro capitulo tentamos apresentar o incomodo gue tern nos 

causado o fato de estarmos tendo dificuldades, na nossa pratica profissional,

de ievarmos as nossas ideias yara a saia os auia. a  paim ua coc^enei toia ue 

duas aiunas nossas, ern escolas diferenies, fazernos urna discussao sobre o

iqyar do professor e o iugar dos aiunos norneados de ‘anormais’ no discurso dav
escoia, o gue poderiamos chamar de ‘exemplos’ do mal-GStar. Discutimos 

entao como a escoia e o principal locus em gue a diferenga e amalgamada a 

desiyualdade, e por isso mesmo onde e silenciada a discussao acerca da 

construgao do ser ‘desigual’. Chamamos a atengao para o fato de gue a propria 

identidade de ‘anormal’ e tambem uma construgao discursive, e gue portanto o 

professor/educador tern a possibilidade de desconstruir tais nomeagoes gue

ratificam o Iugar do ‘diferenie’ enguanto ‘desiyual’. Mas gue geralinente silencia 

ou e silenciado pela uiregao da escoia, e sob a mascara do fvluliiculturalismo e 

da Solidanedade apenas ratifica os lugares sacralizados do ‘normal’ e do

‘anormal’.



Da tragedia a reinvengao: identidade e subjeiividade

V "... A assim chamada 'crise de iaentidade’ e vista

corno parte de urn processo rnais ample de mudanpa, 

que esta ueslocando as esiruiuras e processes 

centrals das seaedades medemas abalande ws 

quadros de referenda que davam aos individuos urna 

ancoragem estavel no mundo social.

Os sscriios aqui contidos em nenhum 11 lomento foram psnsados corno

verdade absolute, s sm nenhum instants foram impresses com a pretensao oe 

ser algo acabado. Tais formulapoes sao provisonas e foram expostas para 

serem contestadas e discutidas. Foram construidas com o intuito de diaiogsr 

com urna produqao que esta sendo feita ja ha algum tempo peios teoncos do 

“pos-estruturaiismo”, estes que “abalaram profundamente todas as ctenaas

uumanaS v ouo/cf/o uu SBCuiu cipus cj virauct inlyuioilCa , qut? tBuiuu ua

hnguagem s&u pap&l de reflexo da realidade, e Ihe atnbuiu um carater 

eminentemente consirucionisia.’2 3 Portanto, acreditamos que os conceiios 

apnsionam e tornam esiaticas as ideias que antes eram hvres, moveis,
X . -----------------------flexiveis, fugazes. fvlesmo assim, nao podemos fugir ainda de tai 

apriSionamenio quando na nossa academia o que nos rege e a necessidade da 

palavra impressa, do documenio de comprovaQao do nosso trabalho final de 

curso (reliquiae do estruturaiismo). Contudo, optamos por pensar sobre a 

voiatiildade dos conceitos, ao inves apenas de discuti-los enquanto teorias.

Identidade... Sujeito... Subjetividade.... O que nos faz fehz_A forma

sociaimente aceita para se conseguir a feliCidade... O que nos satisfaz... O que

2 Cf. HALL, Stuart. A Identidade em auestao. In Identidade Cultural na Pos-Modernidade. 
Jrad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopez Louro. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 1997. p. 7.
3 Cf. CORAZZA, Sandra Mara. O que faz gaguejar a Hnguagem da escoia. In Linguagem, 
espapos e tempos de ensinar e aprender. Encontro Nacionai de Pratica de Ensino. Rio de 
Janeiro: DP & A., 2001. p. 93. Ao trabaihar com a Hnguagem escoiar, a autora faz uma 
discussao aoerca de corno esta esta vinculada ao corno doutnnal do Estruturaiismo, apontanuo 
ainda para a proposia do pos-Estruiuraiismo.
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ss aponts corno snodelo para proporcionar satisfagao... Quando falamos cm

id e n iid a d e , cos tu rnam os d e fin i- la  corno ‘a q u ilo  q ue  s© ©’: ‘sou  b ra s ile iro ’ , ‘sou  

h e te ro sse xu a !’, ‘sou  jo ve rn ’ , ‘sou h o m sm ’, quas© se rnpre  corno  a lg o  qu© 

s im p ie sm e n te  © xists, s  © a u to -s u fic is n ts . Q uas©  sem pr©  nao  pe rcebe rnos  a 

rela.gao que  a m esrna possu i corn a d ife renga , q ue  tam be m  e pos ta  corno a lg o  

d ado  S autO-SUfiCiSnt©... “n&St6 CaSO, GiTi OpGSiQaG a id&ntidddG, G difGTGnQG G 

GQUiiO CjiiG 0 OUu'O ©.' ‘g!g d i t d i id n G ‘&id d bfGPiCG’, ‘g!g d uOmOSSGXUdi’, ‘g!g d 

veiha’, ‘eia d muiher ” 4 Q u a n d o  a firm am os a ig um a  id e n tid a d e  p o s itiva m o s  o 

‘e u ’ s  n eg a tivam os  ‘o o u tro ’ . M as a id e n tid a d e  © a d ife ren g a  sao  

in te rd e p e n d e n ie s : so p re c isam os  a firm a r urna id e n tid a d e  p o rqu e  exist©  a 

d ife renga . A m b a s  nao sa o  part© da  na tu reza , sa o  fru to  d© a tos  da cnagao

iinguistica; nao sao auto-sutiCientes, mas sao ativament© produzidas © tazsm 

parte do mundo cultural e social.

A pnncipio nos deteremos nas identidades do sujeito, estas que para a 

ieona social estao se apreseniando com novas roupagens, surgidas da 

fragmentagao do individuo moderno.

E o qu© seria ©si© individuo moderno? Teriamos entao o sujeito 

cenirado, pessoa human© dotada da capacidad© racional, d© consciencia e 

razao, qu© sena continue © identico ao longo da sua existencia. Vanos 

movimentos no pensamento e na culiura ocidentais, deram sua contnbuiyao 

para ©sia nova concepgao d© sujeito, desde a reforma e o protestantismo, 

remsxendo os dogmas catolicos e dando um novo Sugar a consciencia 

individual, o humanismo que poe o homem no centro do universe, as 

revelugoes cieniificas, qu© apreseniaram a possibilidade do homem investigar, 

decifrar a Natureza e a si mesmo, e o lluminismo, direcionado para a imagem 

do homem racionai e cientifico.

Um dos pnmeiros filosofos a pensar sobre o lugar do sujeito enquanto 

ser racionai foi Rene Descartes4 5: “Cogiio, &rgo sum” , “Penso, iogo existo”. 

Para Descartes o que define a identidade de ser humane © ser pensante, o 

sujeito individual © colocado no centro da rnente, e esta rnente e quern deve

___ _ -  x — _ - .

4 Cf. SILVA, Tomaz Tadeu da. A ProdugSo social da identidade e da diferenca. In HALL, Stuart 
e WOODWARD Kathryn, idontidade c Difaronca: A perspective dos estudes cuiturais. 
Tomaz Tadeu da Silva (Org). Petropolis: Rio de Janeiro: Vozes. 2000. p. 74.
5 Descartes era trances e viveu entre 1596-1650 e foi bastante influenciado peia Ciencia do 
seculo XVII.



comandar a materia, dai a ideia de ‘sujSiio cartesiano’, formado peias duas 

subsiancias disiinias, a materia e a rnente.

Todavia, esse individuo “sujeito-da-razao”, a partir do qua! temos 

centrado os processes da Vida moderna, nao vas dar conta da complexidade

estampada nas grandes massas que compoem a democracia m oderna6'v
Comega-se, apos secuio XVill, a se pensar numa concepgao mais soasi e

COi&tiVa uO SUjeitO.

A amphagao das con cep goes sobre o sujeito teve a interferencia de dois 

evenios. O primeiro foi a ‘bioioyia darwiniana’, a partir da qua! a razao tera uma 

base na Natureza e a rnente passa a ser urn ‘fundarnento’ no desenvoivimento 

fisico do cerebro hunnano. Poderiamos pensar entao na reiagao entre o nneio 

naturai e o desenvoivimento meniai do individuo. O outro evento foi o 

surgirnento das novas csencias sociais, embora as transformagoes impostas 

por este evento tenham side desiguais: enquanto a economia manteve a ideia 

de ‘individuo soberano’, e a psicoiogia manteve a ideia de individuo cartesiano, 

pois reservou para si o estudo da rnente e para as outras disciplines o estudo 

da materia do individuo. A socioloyia localizou o individuo em processes de 

grupo e nas normas coieirvas, onde a identidade do individuo e formada a partir 

das reiagoes sociais que o rnesmo mante.m; “Essg ‘int&rndliZdQaO’ do extenor 

do sujeito, e essa ‘exiernalizaQdo’ do intenor, atraves da aQao no mundo social, 
constituem a descrigao socioiogica primaria do sujeito moderno... "7 Teriamos 

o segundo sujeito, o socioloyico, produio em grande medida da pnmeira 

metade do secuio XX. Para alguns estudiosos, ainda assim a sociologia 

manteve algo do sujeito cartesiano de Descartes, ja que a identidade do 

individuo continua sendo fruto de uma dualidade: a reiagao entre o ‘individuo’ e 

a ‘sociedade’.

Nesse mesmo periodo, pnmeira metade do secuio XX, tambern estava 

surgindo, junto com o fviodernismo, movimentos intelectuais e esteticos que 

perturbanam essa ideia de sujeito e o propno sujeito. A muitidao e a metropoie 

vao colocar este sujeito isoiado, exiiado, em meio ao turbiihao que elas

ic p ic s c m a m , u c  vcinua i u s i u s  c  v c jiiu s  e i iu u iil iu s , q u e  s e  p e iu e  c m  m eie  a * 7

1 6 Cf. HALL, Stuart. A Identidade em questSo. in identidade Cultural na Pcs-Mcdernidade.^N 
■ Id on*, ibidem Nota 2, p. 23.

7 Cf. HALL, Stuart. Nascimento e Morte do Sujeito Modemo. in idem ibidem Nota 2. p. 31.
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irnsnsidao da rnstropois e da muiiidao que por 6l6 passa. Sana um prsnuncio 

do dsscentramento do sujeito que observaremos na Modern idade tardia.

Modernidade tardia... Segunda metade do seculo XX: ieremos o que 

Ha!! ira chamar de anco grandes avangos na toons social o nas aenaas 

humanss, que tiveram urn papei fundamental no ‘descentramento’ final do 

sujeito cartesiano, surgindo deste ‘descentramento’ o terceiro sujeito, o pos- 

modsrno.

O primesro ‘descentramento’ refere-se ao pensamento Ivlarxista, que e 

do seculo XIX, mas que tera na interpretagao do estruturalista marxista 

Althusser (1318-1983) a observagao de que “ao colocar as relagoes soaais e

nao Uma nogao absirata do nomem no seu sistema ieonco, Marx desiocou

duas proposigoes-cnave da filosofia moderna.' a de quo na uma essenaa 

universal de nomem e a de que essa essenaa e de atnbuto de cada indrviduo 

singular* 1, que o sujeito e real/a Portanto, o que define a identidade do sujeito e 

sua relagao com as condigoes histoncas, com os recursos naturais e culturais 

deixados pelas geragoes antenores. Podenamos pensar aqui no mal-estar 

sugerido por Birman no sentido de que o ser cartesiano e autoconsciente 

estana dependente das geragoes antenores: por rnais que usasse a razao, 

dependena do que seus antecessores houvera construido.

O seyUiido ‘descentramento' vina da descoDerta do mconsciente por

Sigmund Freud, ja que para Freud nossas identidades, nossa sexuahdade e a 

estrutura de nossos desejos sao formadas a partsr de processes psiquicos e 

simbolicos do mconsciente, que funciona de acordo com uma ‘logica’ diferente 

da Razao, o que destroi a ideia de sujeito raciona! possuidor de uma identidade 

fixa e unificada, e portanto tambem nos causa mal-estar, pof^gue reconhece 

que algumas de nossas agoes sao inconscientes, e portanto irracionais, sendo 

a subjetividade o produto de processes inconscientes, e nao algo inato,

jormaao a panir do momento cso nascimento. LmDora o traDaino de Freud e de 

pensadores psicanaliticos (corno Lacan) tenha Side bastante questionado pelo 

fato dos processos inconscientes nao poderem ser facilmente ideniificados e

coiiiprovaaos, granae parte oo pensamento moderno sobre a Vida psiquica e 

subjetiva do sujeito e “pos-freudiana”.

8 ;i—; _j  _L l. IUOI l I Ik/IVJCIM. : u: ^ oc
I UI U C / I  I I . p .



Pausa... Estamos a pensar ern algo; mssmo a Psicoiogia sendo urna 

ciencia social, cleia tambem se exige prova. Lembrarnos entao dos escrrtos de 

Boaventura de Sousa Santos, quando ern seu livro Um uiscurso sobre as 

Ci&nads, ele channa a atengao para o fato das ciencias sociais emergentes no 

spculo XIX terern seguido o rnesrno rnodelo de racionalidade das ciencias 

naturais, rnodelo este gestado a partir do seculo XVI e que e “tGtdiitdno, ns 

niedida ern que nega o car ate r  raaonai a todas as formas de conhecimento 

que nao se pautarem pelos seus pnnclpios epistemologicos e peias suas 

regras metodoiogicas.’8 * Tais regras se referem as ieis que possam explicar a 

observagao e as provas que possarn comprovar o que foi observado. Voltemos

aos aescemramentos...

O terceiro ‘descentramento’ do sujeito esta vincuiado a linguistics 

estrutural, feito por Saussure, no qua! afirma que “nos nao somos, em nenhum 

seniido, os autores das afirmagoes que fazemos ou dos sigmficados que 

expressamos na lingua... A lingua e um sisiema social e nao um sistema 

individual. Ela preexiste a nos... Portanio, iudo que dissemos tern ‘um antes’ e 

‘um depots’, uma ‘margem’ na quai as pessoas poaem escrever.”10 O 

significado das palavras e inerentemente instavel, e embora ele procure o 

fechamento (a identidade), ele e perturbado frequentemente pela diferenga. 

Temos aqui a idesa de que os concertos apnsionam, como falavamos no lnicio, 

mas ai.nda assim, eles sao moveis, e a sua identidade apnsionada e 

perturbada, incomodada pela contestagao e pelos novos siynrticados que um 

rnesrno concerto pode adquinr, produz entao o mal-estar de nao se ter mais 

uma definigao fixa do ser, posto que um rnesrno concerto pode ter vanes 

significados,

O quarto descentramento’ da identidade e do sujerto e observado no 

trabalho de Miche! Foucault. Partindo da ideia de que os concertos nao sao 

estaiicos, Foucault faz a ‘arqueologia do saber’, e nesta arqueologia ele faz 

uma ‘genealogia do sujeito moderno’. Ele destaca um novo tipo de poder, “o 

discipimador”, que tern como principal objetivo “manter as vldas, as atlvidades,

o trabalho, as inteiiadades e os prazeres do indrviduo, assim como sua saude

Ct. SANTOS, Boaventura de Sousa. O Paradigma Dominante. In Um discurso sobre as
Cisncias. Porto: Edicoes Afrontamento. 2a Edicao. Colecao Historia e Ideias. 1987. pp. 10-11.
1u Cf. Cf. HALL, Stuart. Nascimento e Mode do Sujeito Moderno. in Idem Ibidem Nota 2. p. 40.
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fisics e moral, suas prabcas sexuais, sua Vida familiar, sob rostnto controls s 

uisciplina, com Paso no pod&r dos r&gimes admimstrairvos, do conh&cimsnto 

espeaahzado dos profissionais & no conhscimsnto fornsado p&las disaplinas’ 

das Ciencias Socials/’11 Sao em instituigoes coietivas (quarteis, escoias, 

pnsoes, hospitais, ciinicas) que o saber e o poder ‘ihdividualizam’ cad a vez 

mais o sujeito. Enquanto a muitidao apresenta cada vez mais novas 

identidades, ver-se surgsr no seculo X!X instituigoes para poliCiar os individuos 

que nao se onentam pela ‘razao’, ou para onenta-los a usar a razao. O 

individuo deve ser urn ‘corpo docil’, se ele nao ‘conseguiu^aprender isto na 4

escoia, seu Tim sera ou na pnsao, ou na cllnica, v iy ia d o , isoiado ein sua ceia. u---1 ~

mai-estar aqui sg 6xpr6ss8 u6  forma inusitada, posto quo os individuos quo 

nao se enquadrarern no rnodeio de ‘hornern racionai’ sera considerado ‘iouco’, 

ou ainda urn ‘dehnquente’, ou ainda urn ‘infame’: sentem-se incomodados por 

nao satisfazerem as subjetividades exigidas, e incomodam por apresentar 

subjetividades que contranam as ja estabelecidas como ‘normais’.

0  qumto e ultimo ‘descentramento’ que discutiremos esta ligado ao 

Feminismo, enquanto teona e enquanto movimento social, este que e um dos 

movi.mentos socsass que ‘emergiu’ durante os anos sessenta do seculo XX e 

que cntica a politica liberal Capitahsta no Ocidente ou a ‘estahnista’ no Onente. 

Cnticou as formas burocraticas de organszagao, e refletiu sobre o

enrraquecimento da classe politica e das organizagoes politicas de massa. 

Alem do Feminismo, tivemos os movimentos juvenis, as revoltas estudantis, as 

lutas pelos direitos civis, o movimento racial, o movimento das politicas 

sexuass, mas o Feminismo remexeu de forma mais intensa com o con cel to de 

sujeito cartesiano e sociologico, poss questionou os papeis definidos para as

muineres Iia fcuniiia, na seXUaiidade, nu trabaino dornestlco, no culdado das_ i: —i.-- 1 _

criangas, na divisao domestica do trabalho. Para alem uisso, “cjusstionou a

nogao d& quo os homens & as mulherss oram parts cte uma m&sma 

iaentidade, a ’humanidade’, substituindo-a peia questao da diferenga sexuai”; * 12

politixou a identidade e o (jrocesso de identificagao como homens/mulheres,

11 laes/pais, i iihas/fi ihos. Ao yensar sobre a posigao social da mu I her o

1 ‘ Cf. Cf. HALL, Stuart. Nascimento e Morte do Sujeito Modemo. In Idem Ibidem Nota 2. p. 42- 
43.
12 Cf. Idem Nota 11, p. 46.



Feminismo poe em discussao a posipao social do hornem, as idsntidadss do 

ser hornem e de ser rnuiher sao tocadas, e desrnanteladas. O sujeito 

cartesiano, masculino e racionai, experiments um ‘descentramento’ intense, no

4 s esentido de que os seus luQares sosssgo, espapos onde sua identidade era 

.revigorada, passam a ser ocupados peias mulheres. O mai-estar se uinge no 

sentido de Que os homens se sentirao desestabihzados e as mulheres tendo 

que redefinir suas subjetividades, expenmentando novos lugares, ocupando 

com mats frequencia novos espapos, agindo de maneira antes so pemrutids e 

apreciada nos homens.

Todos os ‘descentramentos’ acirna apresentados nos apontam para um

caleidoscopio de identidades, onde as identidades que veremos dependerao da 

posipao em que colocamos o espelho; dependerao da siiuapao e do lugar em 

que estejamos, dependerao das nossas subjetividades, estas que brincam ou 

se uiyladiam com as identidades.

E por falar em subjetividades...
|Z— -in -J ~ k i ___ i ~j ~ n nnn  r    ~ A ~ —  ~     i ~
u ic j u ia  i^. u c  inOv c iiiu iu  u c  C£>icivSmuj> iiu j> & j jc iu

professor para ifiiCiarmos a discussao. A  dsscipisna era Cuitura Brasiieira, o 

Periodo 2002.2, e o professor Durvai Muniz; o texto Urns InsOlits vidg&rn 5 

Subjetividade: Fronteiras com a Etica e a Cuitura13, a autora e Sueiy Roinik.

Reiernbremos a msdiita viag&m que fizemos a convite do nosso 

professor e de Roinik. Essa viagern fos festa com uirepao a subjetrvidade, no 

sentido de percebermos as fronteiras entre esta, a etica e a cuitura. Nosso 

meio de transports e as paisagens a serem visiumbradas estao reiacionadas 

ao corpo e a peie.

Na primeira estapao o que conseguimos ver da subjetividade foi um 

perfi! de um modo de ser, de pensar, de amar, de agir, de sonhar. A  partir de 

urns superficie estatica, que tern extenor e interior tragado peia peie, 

desenhando uma paisagern quseta, compacta, imutavei. O corpo tern na peie 

seu hmite entre o que estar fora e o que estar dentro. O EU sena encerrado 

peia peie, sena separado do mundo exterior peia peie.

Mas o nosso olho nao e estatico, enquanto Vida temos eie vibra e se

remexe, acancia as paipebras. Portanto, na seyunda estapao, para entender a

‘3 ROLNIK, Sueiy. Uma Insdlita viagem d Subjetividade: Fronteiras com a Etica e a Cuitura. In 
LINS, Daniel. Cuitura ® Subjetividade. Campinas: Papirus. 1997.



Subjetividade, 6  pfSCiSO pSiTDitif QUS HOSSO OihO SSj5  tOCSdO pSiO Cj'US VS, CjUS

e!e se desvincule da ilusao ds gue o mundo extsnor a nos e hmitado, como 

nosso EU, a partir da ps!s. E agora, ssm muita prsssa, psrcsbsmos qua a ps!s, 

como o oiho, iambem tern Vida, e move!, e feita “de forgas/fluxos que compoem

os m&ios vanaveis que habitam a subjetividade: m&io profissional, familiar,
Y
sexual, economico, politico, cultural, mtormatico, turistico, etc tsses  meios 

van am ao longo do tsmpo, fazsm difsrsntss combinagoes com outras forgas s 

entre si, jogando incsssantsmsnts e promovsndo urns dinamica constants ds 

atragao s rspulsao. Nosso oiho acaba ds psrcsbsr gue a psls s incjuisia... ha 

algo fora do foco, fora do Sugar.

Chegamos na tsrcsira estagao, o qus sncontrarsmos? irsmos sncontrar 

a pela incomodada pelo novo diagrams, e a cada incomodo ela se dobra, a 

partir da reiagao com o outro tsremos a formagao ds sucsssivas curvaturas 

desse tecido vivo; no interior de cada dobra desabrocha o cenario de urn rnodo 

de existencia. “O cjue logo observamos e que outros fluxos vao entrsndo na 

composigao da peie, formando outras constelagdes...”* 15

Mas nssse smaranhado ds figuras ds subjetrvidades, de gue e fsito o 

dentro e o fora de cada uma deias? Tivemos gus esperar ate a guarta estagao 

da nossa viagem, s para nossa surpresa, os espagos gue na primeira estagao 

viamos como estaiicos, defirndos como extenor e interior, nessa estagao nos 

acenarn sern sabermos guem e guem: sao ao mesmo tempo indissociaveis e, 

contraddonamente, irrsconcihavsis. O ds dsntro s a intsrnaiizagao do de fora, 

se apropria do de fora, a medida gue o de dentro tenta sr para fora. Em se 

tratando de subjetividadss, sen a entao a intsrnaiizagao dos vaiores, dos 

codigos sociass, e nos cristahzamos esses materials cu’turais e sociais da

expressao do de fora como se fosse nosso EU. Portanto a subjetividade e 

composta pelas forgas e pelo material cultural gue estao fora de nos, o contato 

do dentro com o de fora formarn figuras e tambern diluern figuras. Mas sera gue 

o processo de formagao e dissolugao das figuras e igua! em todas as

subjetiVidadesv_I —. o

J Cf. ROLNiK, Suely. Uma insdlih ViSQGffi ct <SUhjGtIV!Cj SCjG.
In idem Sdidom Nots 13, p. 26.
15 CY. ROLNiK, Suely. Uma Insdlita viagem a Subjetividade: Fronteiras com a Etica e a Cultura. 
in idem ibidem Noia 13, p. 26.
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Ao chsgsrmos Ha quinta estagao, Roinik nos apontou que a 

subjetividade do artista parses suportar msihor a desestabihzagao provocada 

psia relagao das forgas que sstao dentro s fora. O artista tsrn urn oiho puisatii s 

urn corpo vibratil, chega na frontsira ds sua cuitura s conssgus captar para

ui.iue m s  uuisM S e s i a u  ih u o , c u it o ie i iz a i iu o - a s  s in  s u m s  u u ia s ,  c u io C a n u u -a s  a

disposipao do coistivo, Como guias gus ajudam a circular por suas 

desconhecidas paisagsns. Aqui chsgamos ao nosso pnmsiro cartao postal: a 

relagao sntrs subjstividads s cuitura, pois nao ha subjetividade ssm urns 

cartografia cultural gus Ihs sirva ds guia, s tambsm nao ha cuitura ssm urn 

csrto modo ds subjstivagao gus funcions ssgundo ssu psrfil.

Na ssxta estagao fomos convocados a continuar vislumbrando os 

procsssos ds formagao s dssmancho ds figuras. E ssss procssso nao s tao

simples, nsrn ocorrs tao taciirnsnts. u  mais comuni s yue sis ssja inisrrompiao, 

s a forma mais obssn/ada ds intsrrupgao s chamada por Roinik ds

i s *  x — . : i —  x  — r \  — —

“taXiCOi i / a Did uO iuOntidauG 6 S6 B S p S ih S  pOf iGuSS 88 pB fiB S uO ufUPidO,

indspsndsnts ds ssxo, idads, cor da psls, raga, stnia, rsligiao, idsologia, stc.

Alias, psrtsncsr a uma dsssas catsgonas s ss dsixar ssduzir pslo viCiO ds 

reivindicar urna idsntidads. Estes vieiados tern tanto rnedo dos efeitos de fora 

gus so permits gus vibre srn sua pels aguelas forgas de fora gus nao 

ameacem a sua suposta identidade. Anestssia-se contra o material cultural gus 

arnsace diluir suas fsguras. Mas e irnpossive! irnpedir a formagao ds novas 

figuras, de novos dsagramas de forga e para manter a sua suposta identidade 

els buses formulas magicas, d& anjos d cocaina. Quando els nao possui 

nenhuma esperanga de manter sua suposta identidade, els se agarra a alguma 

identidade “prei-a-porter” (pronta para ser consumida), expostas na TV, na

internet, nas vitnnes, nos filmss. rersonagens imaginanos gus jamais Tainan i e

gue parecem estar scirna da fimtude das nossas figuras. Els nunca cheya a

Sugar algum, pois este luyar nao exists, e iiusono, e yuanto mais eie procura,
_________x  „ele nao acha, e guanto mais se frustra, mais corre atras, « yuamu mais

desonentado, ansioso, culpado, eie se droya.

Chegamos ao nosso segundo cartao postal, a fronteira entre a 

subjetividade e a etica. Etica sendo a reiagao aue o indiviauo estabeiece com 

o fato de nao ser posslve! conciliar o ihmitado movimento das forgas gue

formam diagramas e a finitude dos mundos ditados por Caua um deles. Essa



24

inconciliabiiidads nos aponta nosso carater finite, define nossa condipao 

tragica. A subjetividade nasce da reflexao sobre a etica — os hmites que nos

impomos: ou encaramos o carater trayico da vida, sua finitude, ou o negamos.
a  x —  ______  -v  -J  x :  ~ . .  - — . ^  x i . . : - I - *  -J  — x ------------— ,

m  lormagao u6  liy liic is , O nUiuu ue  iu iQcis, ut?|Jt?iiu« uct itJici^ciu yu t* matiitHTiUd

com o carater tragico d« vida, corno reagimos ao m3i-estar causado pela>
finitude; depende de como reagimos ao fato de nem sempre aquilo que nos

leva a feiiCidade ser considerado o ‘normal’ para um sujeito racional; depende

da relapao que temos com o fato de que aiem uasas nossas subjetrvidades 4i ^

outras mumeras que nos incomodam porque mexem com nossas dobras e nos 

ievam a criar ou destruir nossas figuras.

Fomos avisados que chagarlarnos ern breve a ultima estapao da nossa 

viagem... Mos mantivemos na observapao do carater tragico da vida. Se o

negamos, e poryue acreditamos yu« o dentro e algo dado e so precisa de

aiguns truques para conseguir o equmbno. Ha uma tendencia em se fechar 

numa dobra, numa tentativa de domesticapao dos efeitos das forpas de fora; 

numa tentativa de nos imunizarmos contra a sedupao dos materiais culiurais 

que se movimentam entre nos.

Ja no outro extreme teremos a tentativa de nos aharmos com as forpas 

que nos desestabilizam, e esta alianpa depende "d& esiar a &scuia do mal- 

estar mobilnado p&la dGs&stabiiizagao &m nos m&smos, da capaadadG do 

suporta-lo e d& improvisar formas qug d&em s&ntido & valor acjuilo qug  &ssa 

incomoda sensagao nos sopra."16 Conquisiar entao uma certa sereniaade 

mesmo no devir, e na indefimpao que pode ser o EU. Se encararmos o tragico, 

faremos uma dobra a cada nova sensapao de incomodo que trvermos; novas 

figuras formaremos ou diluiremos, sempre que nosso dentro for tocado pelas 

forpas do materia! cultural que estao no fora, mas nao nos perderemos na 

busca por ilusoes identitanas, nem nos apnsionaremos na angustia de nao 

conseguir ser diferente.

No proximo capitulo trataremos de uma outra viagem insolita, que 

tambem remexeu nossas figuras e que nos possibilitou percorrer um cammho

entre a tragedia a remvenpao da Pratica de Ensino. * III

16 Cf. ROLNIK, Suelv. Uma Insdlita viagem d Subjetividade: Frortteiras com a Etica e a Cuitura.
i a o -x on oo

III IUGIII lUIUCIII IMUia IO, fJ.
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Uma hisioria de ensinar e aprender

“...G iG ii ip O  p a S S a  G O nG TaXa a  Q aStUTa uG  S a p  a t  0,

pressa  a gen ie  nem  note que a Lua m uda ue 

formaio...

A  iuade aponta na fai'na uos cabeios, outre tries
M ^  / l ~\ »-> / J r t  /%(-»//> M / J A  •"Irtafjuiua na ivina uu ^ai&nuanu.

A s senhoras vao irocando o vestuario, as

m eninas viram a pagina do diario.

G tem po faz iuuo va ier a pena e nem  o eno  6 

desperdicio.

Tudo cresce e o in ic io  aeixa de se r in ic io  e vai

cheyando ao meio... A i comego a pensar yue nada  

iem  fim, que nada iem  fim ..."17

Ana Caroiina

A I____ ̂ » . . I--1M iyuns emus ci mens... t?AptMlunCicis u ivufsm uciucis u ciuumuiciucis...

conhecendo mais pessoas, amando umas e discutindo corn outras... aigumas 

iagnrnas e varies sorrisos degustados... nornes ue auiores, aiguns iivros, texlos 

das mais diversas correntes teoricas discutidos e ficnados... noites mai 

dorniidas e algumas iernbrangas de desespero cjuando o cansago e o acumuio

de atividades nos rondava... Taivez Lima gastnte peias varias xicaras de cafe 

degSutidas ao sabor da madrugada... aiguns fios brancos a acanciar nossos 

rostos nao tao macios como outrora...

O tempo passa e quando rnenos esperamos, estarnos diante de todas 

as cenmonias, pornpas e ntuais de uma coiapao de grau, de um termino de 

curso, sern sabermos para onde varnos, o que fazermos com a experiencia 

adquinda, com tantas leituras, com tantas marcas e com tantos projetos que

A iJ* C h d O ^ J ,
7 Musica O Avesso dos Ponteiros. CD Ans. Rita. Jcairarlracem a eCarolina. Ana Carolina. V  

BMG. 2002. \(

4 W



podem ou nao ssr compativsis com aquilo cjue nos sspsra depois da foto com 

a beca, corn a famiha, depois do rscsbsr o famoso “canudo” e bnndar com 

aigumas tagas de vinho a ultrapassagsm polos portoss da academia; num

CaiiiiPihO de VOita BO mUfidO qUS Hem COiTi UTfi SSfOrgO nerOiCG pOuS SSi"

equiparado ao caminho da Ida, cjuando as luzes da juventude nos
*V

impuisionavam a qusrsr conquistar as fantasias e sonhos, propnos de tal 

momento de nossas Vidas, esies qus os uias nos disseram cruelmente que 

aiguns deies seriam apagados com as responsabiiidades da fase aduita...13

Segundo as regras e definigoss das grades curricuiares18, os 

estudantes univsrsitanos de Histona, ao chegar ao final do curso, estudam a 

disciplma que Ihes onentara na Pratica de sua profissao (seja ela de ensino ou 

nao). Mas, como canta Ana Carolina, A i com&QO a ponssrquo naua tern fim 

...” Agora tambem estamos passando por uma expenencia que, quase como 

uma unanimidade, e descnta como momento de paradoxes, de divergencias, 

de confusao e incertezas... Podsnamos ter iniCiado com outra musica que 

falasse das ssnsagoss de incertezas e o que elas nos causam, tod a via, ao 

refletir de forma muito particular, chegamos a conclusao que este instants tern
. . . .  . _ . _ . . . .  . , . . . . .  ontido aesengoes tao Tragmentarias (e as vezes ate pessim istas)" por ser mais

urn momento ern que somos convidados nao apenas a uma bela festa ou 

cerirnonia, mas tambem a perceber que a exatidao e a concretude tao iouvadas 

e defendidas pelos mais vanados textos, pensadores, livros, religi&es, seres 

humanos... apenas e simplesmente nao exists... “Tucio crescG e o inicio d&ixs 

uG S6r OlidO G Vai CiiGyaiidO 30 iTiGiG... Ai CGiTiGQG a pGHSaf CjLiG Had a tGiTi 

firn...” E quando imaginamos que chegou ao fim, apenas chegamos ao limiar 

de mais uma experiencia que vira e que sxiyira de nos uma postura de adulto e

_— r --------

18 Em uma das discussoes que participamos do Projeto “A quebra das grades do 
conhecimento: operacionalizacao do Projeto Pedagdgico do Curso de Histdria -  UFPB -  
Campus //” criado com o intuito de tornar abrangente asa discussoes para a reforma curricuiar, 
debatemos sobre como o curricuio denuncia o perfii de um curso, e como o nosso curricuio 
atuai nos aprisiona, sendo quase que unanime as queixas dos discentes preserves que ja
couavdi i exercendo. s profissso 0m r©Isqso s urns nso int©r!iQ3p30 ©ntr© o cju© ©studsmos ns

1 «■>q  r\ « i i gs q i ...... . ...aoauci 1 iici c o yuc ci iv̂v/i iu r » n l n  r t o i ..............oaia uo auia.
No ano de 2002, o curso de Historia da ainda UFPB (hoje UFCG), passou pela experiencia

de discutir a reforma curricuiar. Foi visivei o desinieresse por parte dos discenies e docentes
U U  i c i c i i U u  U U i b u ,  j e t  d b  U i b u l i b b u c b  p d i d  c t  o i  i d y d u  U U  r i u j c i u  r  C / u a y u u i u - u  a o a u a i a m  o c i  i u u

suspensas por Tana ae quorum, esianao presenies n  
coordenadora e as boisisias do projeto citado na Nota 21 /
20

is uitimas discussoes apenas a

Podemos faiar com conhecimento de causa ja que digitamos as monografias de aiguns
colcgss d© curse.
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de intelectual, quando nem degustamos intensamente o sabor da conclusao do 

curso, ja estarnos nos diants da necessidade d© nos desprendermos do 

‘concrete’ e nos debrugarmos mais uma vez para o desconhecido! o mercado 

de trabaiho.

> isto i \Sto signifies cju© nossa expenencia com a PratiCct d© Ensino tsnha

sido menos confiituosa. O nosso case iambsm © particuiar, envoivendo o 

ambito da academia e tambem nossos sentimentos. Para c;ue seja possivei 

faiarmos melhor da nossa expenencia, seria preciso ressaltar cju© a nossa 

trajeiona em relagao ao termino do curso esta sendo bastanie extensa, tendo

comegado ainda no perlodo 2001.2, quando havSamos percebido que seriamos 

mais uma pessoa a ser apriSionada pe!a grade curricular e que nao 

conseguiriamos terminar o curso no tempo pensado (periodo 2002.1), ja qu© 

tinhamos apenas tres disciphnas alem da Pratica de Ensino. Isso porqu© era 

precise receber permissao dos orgaos burocraticos da Universidade para 

cursar duas disciphnas que ©ram interligadas (pre-requiSito). Com a demora

das decisoes, qu© cat© nos foram favoraveis, esta.mos nos, ja no periodo

2002.2, com apenas duas uiscipiinas, com sentimentos confuses e a sensagao 

de desaiento, long© das melhores amigas, tendo feito a Pratica de Ensino e 

tentando convencer o fiel leitor de que nossa experiencia tambem e important© 

para a histona da relagao ensino-aprendizagem com esse nosso trabaiho. O 

mal-estsr cstado antenormente tambem nos ronda, pois a conclusao do curso 

mostra-nos o nosso career finito e arrasa v£rias de nossas certezas21.

Tendo feito algumas obsen/agoes acerca de nossa trajetoria na Pratica 

de Ensino enquanto eniraves para a conclusao do curso, pensamos a partir de 

agora, faiarmos um pouco sobre as expenencias na disciplina em Si,

expenencias que foram pecuhares e toram marcadas por mementos oe 

aprendizado intense. Decidimos dedicar um capiiulo deste trabaiho a essa 

expenencia porque a mesrna revirou nossos rnundos e nos fez repensar nossa 

pratica em sala de aula, nosso comporiamenio diante da Vida, e tern

Opts. 1105 por co11 ,partimar com 35 nossas SmiQss Juciene, Aleksandra © Raquel os 
momenios de suas formaturas e participamos de aigumas soienidaaes e instantes dos 
formandos, ©mbora ©m alguns rno merit os ten Ps mes nos sontido pordidos , ja cue mais uma 
vez nao esiavamos enquadrados no que e iido como um modeio de "formando (a)?. Sobre o 
mai-esiar da Civiiizagao e o seu desaiento na pos-modernidade, ver: BiRfviAN, Joei. 
Subjeiividade, coniemporaneidade e educagao. in, Cuiiura, Linguagem no ensinar e
n m • • / » A r  \  / r > m  A/I cl ^ ■ / r\ r r » \  0 3  I—i i rl/^ . l o n o l r / s  r h D  0  A O A A H  1  1  O Q
a M i o n u o i  .  v v / i a  i v i  ^ a n u a u  r \ i v »  u C >  u g U i q i i v . l-> i  /~k, i . p .  i  i  £ -k j .



transformado nossas horas ds trabalho sm momentos de prazsr s alegna, ja 

que utiiizamos tai expenencia nas escoias onde trabalhamos e as nossas auias 

mudaram bastante, desde a partiCipagao dos alunos ate a nossa relagao corn o 

iivro didatico.

Uma das disciplines mais esperada do curso e consideraoa uma uas

m ais impui icii lie s  linnet ucu« niciiucsucj pascs u u m e g a i, cics io/uo/ ^ U j: . . .  cz

comega de forma inusitada: a sala cjue nos foi reservada sena no bloco BG, 

sala 105, uma das rnais uistantes do Centro de nurnanidades. Alunos sern 

saber onde sena a aula, ate Que a professora da disciplina, Eronides Camara, 

decidiu que ao rnenos de inicso ficassemos em alguma sala do bloco BD. E 

assim aconteceu, la estavamos, mats uma vez na mesma sala onde assistimos 

a primeira aula do curso: BD 102. Olhos mareantes, apos abragos e 

cornentanos sobre o recesso, murmunos aos poucos foram sendo ouvidos 

sob re o que sena nossa Pratica ate Que a professora chegasse com os alunos 

que faltavam... Engragado imaginar tai situagao guando guase todos ao 

matnculados ja estavam trabalhando ha algum tempo; entao por gue tanta 

especulagao? T  an to receio? Lembramos entao do texto de Alfredo Veiga-Neto, 

inciuir pars exciuif, onde ele discute a guestao da inclusao escolar dos 

ch a mad os “anormais” , guando ele diz: “...s Modermdade esrsetenza-se, em 

sums, como um tempo msrcsdo pels vontsde de ordem, pels buses ds 

oroenr.“  bstar numa sala que poaeriamos nao mais voitar, nao saber a 

proposta de uma das disciplines mais esperadas do curso, com uma professora 

que, em gerai, tern ideias inovadoras22 23, significaria tudo para nos, menos a 

ordem; esta que nos apnsiona, gue nao nos define nem nos alimenta os 

desejos; esta gue nos enguadra e nos faz esquecer gue nao somos apenas 

raci on alidade; esta gue “so se identifies com els mesms se for colocada frente 

a frenie com o seu outro, que e o caos1’ 24, e que portanto nao sobrevive sem o

22 Cf. VEIGA-NETO, Alfredo J. Inciuir para Excluir. In Habitantes de Babel. Politieas e 
poeticas da diferenca. Jorge Larrosa e Carlos Skliar (org). Trad. Semiramis Gorini da Veiga. 
Belo Horizonte: Autentica, 2001. p. 112.
23 A professora Eronides Camara, que ministra discipiinas do 1° e do ultimo periodo, tern
rv\ V M *A /N A I !« ( - > «  / m v % r ' n i i *  /< l / \  /~s a I  / \  <i O
11 iuou a u u  u m a  pi oouupav<au c m  oan u u  o u iiv c i ioiui lai o  ciscovjc; u  i [uci iu u u  lci i i i iuo ic iiu

proauzir e pensar ae vanaaas rormas, aesae a proougao ae recursos aiaaticos, a ie o
_rj t | j-t .n. ^  n irv i~ /M i/-| i-» n fr u a ->  I i —w r-\ rv \  ■ I i 4 ^  i i j - u t a  j-l
t ju co u o i iai i ici uu u a  picrnua u c  oi ion iw~ayi v̂ i lu izcivjd  11 c*i ioloiiz-aud 11 a  11 iu iiu  lci i i uui i iu

moaeio a escoia do secuio XiX.
24 Cf. VEiGA-NETO, Aifredo J, Inciuir para Exciuir.ldem in, idem Nota 22, p. i 12,
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que tanto e!a incSma exciui, expuisa, censura, diminui, que 6 tudo e tod os Que

nao s© enquadram nsla mssma.

A proposta sugenda, depots de acairnados os arnmos, reaimente foi algo 

diferente de tudo que ja se tinha feito na Pratica de Ensino antes: trabaiharmos 

corn eixos tematicos (Que “bicho” e esse?), e pariir destes prepararrnos 

seminanos, em grupo, baseados na penodizagao do Processo Seietivo 

Seriado25, e na escoiha dos eixos, avaliarmos os seminarios antes de serem 

apresentados““ , apresenta-ios nao mais nas escoias, porem convidar os alunos
— !  — — — —  —  A  i i ~  : - j  i ~  i— i i r n n i A  r > r n A i  i i i i i  ~  - j  ucjs csouicjs d sc um yiic iii a umvcisiuduc. c u rw iM rt o c rv u - i!!!! iuuus

assustados, o caos e totai: a professora propoe urn desmanteiado da ordem 

ern todos os niveis: desde a preparagao da nossa atuagao, ao ambiente onde 

iremos praticar, ate a avahagao... Mdl-Bstdr sera que esta proposta nao sera 

mais urna proposta da gcIucbqbo onde ouvimos o GnunaBdo do siymfiCBntG 

impossivGi, como nos aierta Birman?27 Medo, susto, angustia, estranhamento: 

e algo novo, desconhecido, que nao se assemelha a nada que possamos 

identificar! "vlesmo com o estranhamento, decidimos abragar a sugestao e nos 

foi proposto entao pensar como coiocar ern pratica a proposta, deciuirmos um 

caiendano para as atividades, dafinirmos os orientadores.

Nas semanas seguintes, fornos nos agrupando (4 pessoas ern cada
. OP , ,

grupo)“  por periodos historicos que eramos mais proximos e infeiizmente nao 

ficamos no Quarteto em H29, nos definindo peio seminario sobre o Periodo 

ivlodemo. Feito isto, cada grupo confeccionou um foider para a divuigagao que

25 Universidade Federal da Paraiba elaborou a prova de Historia do Vestibular de 2002 a partir 
de eixos tematicos, em cada uma das 3 series do Ensino Medio, senao o assunto do 1° Ano 
Pre-Historia, idade Antiga e idaae Media; do 2° Ano idaae Moaerna, e o do 3° Ano idade 
Contemporanea. O assunto referente a cada uma das senes sens um modulo.
2b As discussoes dos planejamentos seriam as quintas-feiras, com toda turma, para que os 
seminarios se reaiizassem toaas as tergas-feiras seguintes as discussoes, das 18:30 as 21:00
I 1 ^ 1  CIO.

Cf. BiRMAN, Joei. Subjeiividaae, coniemporaneidade e educagao. in Nota 21, d. 13-14, onde 
o auior defende que a educagao, a poiitica e a psicanaiise se ariicuiam no“s&ttido serem 
marcados peia negatividace de anuncarem o significante do impossivei, onde seus aiscursosN_ 
defenaem a busca da feiicidade coietiva e individual a partir da homogeneizagao dos seus

28 u  nosso grupo era formado por: Cicera, tison, Kyara e Siivia, e escoinemos o Periodo 
defimdo pels hisionografis como Moderno (I! Modulo).
^  Falamos das nossas amigas Juciene, Aieksandra e Raquel: juntas formavamos o Quarteto 
em Historia, ja que durante todo o curso sempre irabaihamos e nos divertimos juntas. Para
o a u c i ui 11 p u u u u  u c o o a  i iiolv_/i ia . v>i. |j.

io  Q l {
/
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Toi teita em coiegios estaduais™ as  qumtas-teiras discutiamos o semmano da

semana seguinte, e observavamos css ideias dos nossos coleyas, davamos

suyestoes, e faziamos urn piano ern conjunto.

Ao comsparmos o piansjamento, tod os tivemos como uma das maiores 

dificuidades trabaiharmos com o eixo tematico31, o que fez com que em
*v

aiguns mementos pensassemos em desistir, ja que chegavamos na disciplina 

onde “teoncamente” deveriamos mostrar tudo que aprendemos nos quatro 

anos de curso e, “ironicamenie” , estavamos a nos desesperar. Percebiamos 

que apesar das noites mai dormidas, das xicaras de cafes, dos inumeros bons 

professores que tivemos, dos mcontaveis textos que iernos e discutimos, dos 

trabaihos que fizemos, nada disso nos penetrara, apenas passara por nos.

Associamos tais dificuidades as discussoes feitas na disciphna de 

Metodoiogia do Ensino de Historia no i°  e 2° Graus““ , quando iernos o texto 

fruto do uma antravista da Jorga Larrosa para Aifrado Vaiga-Nato, am juiho da

LjUdliUU U Will tJVÎ lclUU CllcJIlId d Cttt?llQ30 \J did d ICIdQdU Cl IU a ICILUId t?

formagao. Ao iarmos sobra os casos am quo a laitura nao nos afata, nos 

parcabamos sendo part a das passoas qua iaram “para adquinr conhocimonto,

dupOiS d a  iOitUTa SauOfPiOS aiyO QUO ailtOS ilSO SabiamOS, tOffiOS aiyO QUO ailtOS

nao tinhamos, mas nos somos os mesmos que antes, nada nos modificou’23. 

Nao iernos para nos formar, numa reiapao de escuta com aquiio que o texto 

tern para nos dizer, mas iernos para mformar, para fazer urn seminano, uma

csvcti!cj .̂«u, pen a pcjasci! i let uisuipnma. ! ctivez. aiguns icaius puucsaeni ici nua

seduzido, caso tivessemos iido Larrosa antes. Temos aqui outro mal-esiar. 

foram diiuidas as certezas de que tinhamos aproveitado bem as ‘uiscipiinas’

30 No Colegio Estaduai da Prata e no Colegio Estadual de Bodocongo, nos turnos manha e
tarae.
_1 Apos as discussoes, entendemos como eixo tematico uma orientacao para o saber que vira 
a ser produzido. E ficamos aepois a pensar: nao seria tambem o eixo tematico mais uma 
conseqiiencia de nossa busca peia ordem, que aprisiona o connecimento? A resposia esta em
r 'r  i  ̂K I /\ I r X i r '  /\ / /O A /% A /J/% i 1%/̂  A i ^ A ^ ^  a f p./. i i i x x  .
v—'i - i w , i_iui iiuco  u a m a i a .  n  L/o u t/rayo w  ucr LtAi/o f c7///a(/ouo ^/o/a i/ c u c r  » rroay//a.

noias para uma aiiemaiiva Meiodoidgica, p. 12, quando a autora diz: "A eiaboragao de eixos 
nao deve ser considerada como urn modeio de ‘saivagao’ para o ensirio de Historia, rnas como 
uma aiiemaiiva meiodoidgica para reiacionar ou diiuir os conhecimenios consiaerados ieoricos 
com aoueies cortsidorsdos ordticos.11 (Onfos nossos).
^  A referida disciplina tambem foi ministrada pela mesma professora da Pratica de Ensino.

Cf. Entrevista de Jorge Larrosa para Alfredo Veiga-Neto em juiho de 1995. in Caminhos
inv9bti9SuVv9 vyilldioo iia Ĵ /OOyUlOC!
coiaborador: Aifredo Veiga-Neto et ai. Porto Aiegre: Mediagao, 1996. p. 134.



Cjut: t u i s d i n u s ,  c  n id is ,  d  u is id is u id  e n u e  cs teenies c  d  piatiCes d y u i d  n u s  i c v i i d v d  

d  iuSntiudCJ© d© d i u n d  C G iT ip ro m iS S a d a  CGiTi O CUfSO.

Mas voitando ao ©ixo tematico e as sensapoes que ©st© nos causou, 

dinamos que o pnmeiro impacto foi substitiiido pela imensa vontade de 

conhecer aquei© novo que s© apresentava a nos, para nos apropnarmos dess© 

novo, que nos passou, s fazsrmos de nossa vida algo meihor. Portanto, nao 

nos aproximarmos dess© saber no mesrno sentido ©m gue nos comportamos 

com os “anormais”, como menciona Veiga-Neto! “A inclusao pode ser vista 

como o pnmeiro passo name operagao de ordenamento, pois e preaso a 

aproximagao com o outro, para quo se de um pnmeiro (re) conheamento, pare 

Que se estabelega algum saber...deteciada a diferenga, se esiabelece um 

estranhamento... uma ordem que se reahza peias operagoes de 

aproximagao»conhecimenio»esiranhamenio...,:34. O eixo tematico veio nos 

onentar e ser uma bussola nas nossas novas escoihas: nao apenas dar uma 

au!a usando iivros didaticos, mas a partir de nossa pratica em saia de aula, 

tentarmos discuiir algo gue transpass© nossos alunos, levando-os a se hbertar 

da leitura como informapao, © ientando perceber que a divisao dos periodos 

histoncos cnstalizados ao longo dos anos, ©sta marcada por interesses e nao e 

algo tao ordenado como aparenta. Todo caos que antes nos envolvera nao 

cessou, © nos levou a tentar fazer dos nossos seminanos uma desconstrupao 

do Periodo "vloderno ©nquanto Sugar em que s© iluminaram as rnentes e a partir 

das a ciencia e a razao traria a fehcidade para os homens, sendo uma das 

maiores dificuldades nos seminanos a de colocar em pratica a ideia de 

descontruir o Sugar de poder da ciencia e seus rep resents ntes em saia u© auSa,

as narrativas do Sivro didatico e do professor, ©nquanto detentores de tod as as
.  . . .  ,

verdades . A maioria de nos nao conseguiu se iibertar do iivro didatico, e 

sentmios um embarapo tremendo ao tentar fugir do ja estabeSecido. Esiavarnos 

diante do mai-esiar u© tentarmos ser uiferentes do que em geral os alunos 

veern ern saia de auia, estavarnos diante do mai-esiar de nao saberrnos corno 34 35

34 Cf. VEiGA-NETO, Alfredo J. Incluirpara Excluir. In. Idem Nota 22, p. 113.
35 Para uma meihor discussao da ideia de Ciencia enquanto verdade absoluta ver: MACHADO, 
Roberto. Ciencia e Saber: A trajetoria da arqueoiogia de Michei Foucauit. 2~ ea. Rio de
Janeiro: Graai. 1981. p. 32, quando eie discute a afirmapao de Bacheiard :”A temporaiidade da
0/0/ /o;cr v> 14iii u/ u-ou/ZT/t/nfO CjO f)LJmGFG dOS 'v&rdQd&S, LJffi afDrOfiJndSmQntG dot C&GFdfiCici daS
verdades’’. Ou seja, a ciencia jamais erra, eia progride.
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nos sentirsamos numa pratica ae tns ino  anerente ae toaas as outras e se 

causanamos mdl-ostar nacjusies gu© nos assisiinam.

O Tema do nosso seminario foi Cuiiura e Meniaiidaae do Perioao 

Moderno s o Eixo Tsmatico “Emergencis da Razaoi Conti nuidades ©

Descontinuidades e a idols do feiicidade no Period© Moderno”. DuranteV
iodas as au!as tentamos nos onentar pe!as seguintes indagagoes: Sera gue o 

uso da razao nos fez conseguir o progresso e a fehcidade? Como trabaihar 

com os eventos do Penodo Moderno gue estao presences nos hvros didaticos a
--- —i.: _ ^ x—. i ~ : ofjcJiTi! u e  ia i eiA U f

Apos a defmigao do eixo tematico, o grupo passou a se reunir para, 

Daseados em aiguns iivros didaticos” , dividirmos os conteudos referentes ao

Periods Modern©, tendu ficadu guatro eventos para c a u a  u ia . A  divisao foi feita. _  j : _  a

da seguinte forma: no 1° seminano teriamos: As Grandes Naveyapoes, A

Formagao dos E&tados Nacionais, O Renascimento e a Reforma

r ! u ic s ia i  ne. ivu z.' se n m ia n u , u ven iu a. n . o u iu i n^aQau c isy a n i iwia,

Coionizagao Portuguesa, A Coionizagao ingiesa e o Absolutism© 

Monarquico E na uitima terga-feira, apresentarnos: O iiummismo, A 

Revoiugao ingiesa, A Revoiugao industrial e A independencia dos Estados

um uvd.

Os eventos acima destacados foram agueies sobre os guais nos nos

debrugamos. rioje percebernos gue poderiarnos ter feito urn trabaiho melhor a 

partir do eixo tematico, ja gue A Formagao dos Estados Nacionais tenta 

demarcar as descontinuidades entre idade Media e o Periodo Moderno de 

maneira muito ciara no gue se refere a poiitica, a economia e a idesa de 

descentraiizagao e centraiszagao. Pensamos em trabaihar esie evento no 

sentido de discutir ate gue ponto ‘as iuzes’ gue vifiam com a centrahzagao 

atraves dos Estados Nacionais conseguiram nos iiuminar; ate onde a ideia de

I I _: _ _ __ ---- j.____x _  :x -

nagao e u6 paina iern aienuiuo as necessiuaues uos ciuauaos. i\este pnmeiro 

seminano estavamos com o nervosismo a fior da peie, e definitivamente nao 

conseguimos nos desvincuiar do iivro didatico e apenas apresentarnos o gue

jG ARRUDA, Jose Jobson de A. & PI LETT!, Nelson. Toda a Histdria. Histdria Geral e Histdria do 
Brasil. Sao Paulo: Editora Atica, 1997. e MOTA, MYRIAM Becho & BRAiCK, Patricia Ramos. 
Histdria das Cavemas ao Terceiro Mildnio. Volume Unico. 1a edicao. Sao Paulo: Editora 
Moderna, 2002.



imhamos sstudado. Nao conseguimos correlacionar o sixo tematico ao evenio 

a ser uiscuiido, nern tampouco trabaihar corn o tema que propomos. Ao 

sairmos da sals, sentimos urn desolamento intense, algo bastanto parecido 

com o que mai-estar da civiizagao37, pois mesmo depois de quatro anos de

academia sentiamo-nos completarnente vazios e incapazes, posto que, como
v

afirrna Birman ainda sobre esse rnai-estar, o eu astava em confiito'. acabara de 

descobrif que nao conseguimos tornar praticas as ideias que nos seduziram.

Recorremos no dia seguinte as oneniagoes da professora da discipiina, 

e de forma elucidative comegamos, juntos e com o iivro didatico em maos, 

pensar na nossa segunda aula, que seria sobre o Absoiutismo Monarquico. 

Comegamos entao a aprender a trabaihar com o eixo tematico, e 

apresentamos o que fo«, na nossa opiniao, nossa meihor aula. Mesmo que 

tenhamos falado das monarquias inglesa e francesa, seus reis e rainhas, nos 

aproveitamos dos reis que sao destacados para discuhr a idesa de que a 

reliyiao move e impuisiona os atos destes reis no periodo chamado ‘das luzes’, 

nos apropnamos de aiguns eventos que sao apontados em notas uiscretas nos 

iivros uidaticos, como a Noite de Sao Bartolomeu e os reis taumaturgos, para 

ientar entender que as ‘trevas’ nao tmham cessado e que as luzes’ nao 

bnlhavam para todos.

A ultima de nossas aulas foi realmente a ultima. Esta devena ser a 

nossa meihor aula, poss estavamos sedentos, tinhamos entendido de forma 

i.nteressante o trabalho com eixo tematico. Mas o fato de aiguns colegas ter 

extrapolado seu tempo de aula, fez com que o tempo para trabalharmos a 

Independencia dos Estados Unidos ficasse reduzido. Mas ainda asssm, 

discutimos o idea! de liberdade propagado pela pnmeira consiituigao 

democratica no sentido de que esta democracia nao chegou a todos (os 

negros, por exemplo, foram excluidos ate hoje deste projeto), como tambem o

fato de que a Independencia norte-amencai ia devena seyuir de modelo para as

Amencas inas siau pcsra o munoo, purque mesmo tendo acontecido antes da

Revolugao Francesa, os Iivros uidaticos apresentam este marco como apenas 

um ensaio das ideias que senam desenvolvidas so na Revolugao da Franga, 

“europeia e bergo da civilizagao”.

Cf. BIRMAN, Joe!. Subjetividsds, conternporsnsidsde e BducBQ&o. In Note 21.37



r«id inl a n ^ a i , uisoumiius d piupuaia uc uiununiMin, jjicscmc lid

constituigao e a falibilidade de tai ideia cjuando os nossos representantes, 

©scoihidos democraticamente, nao conseguem coiocar em pratica tais
------------------1.____i _proposias. Lemoramos entao rnais uma vez de Joel Birmarn Cjuando eie uiz que 

a “educagao, a psicanahse e a politica sao carnpos sociais marcados por 

praticas caracterizadas peio impossivel,”3S (Grifos nossos) Terminamos nosso 

seminariG com duas musicas; FeiiCidade (Tom Jobim e VmiCius de Moraes) e 

Baiada do Louco (Rita Lee). Atraves da pnmeira cangao tentamos discutir a 

ideia de que a feiiCidade e tao leve e tao move! quanto a piuma, no sentido de 

que, desde sua existencia, o homem tern buscado sua fehcidade de varias 

maneiras, e fazermos juizo de valor sobre essa busca e nao respeitarmos a 

imagmagao e os sonhos do outro. Tentamos associar a segunda musica com a 

pfimeira, trabalhando a ideia de que nos juigamos o outro a partir de nossos 

vaiores, e por isso mesmo, aqueles que nao se aproximam do nosso ideal de 

ser humane e de feiiCidade e louco. Mas deixamos a mensagem de que por 

mass que sejamos qualifscados de loucos, o que imporia e sermos felizes 

respeitando as diferengas e os sonhos do outro.

Terminadas essas consideragoes sobre a experiencia do nosso 

semmario, queriamos aqui destacar outras quesioes que nos incomodaram. 

Quando trabalhavarnos corn o “Quarteto ern H”, costumavamos discutir touos 

os rurnos dos trabalhos, estudarmos juntos para podermos auxihar uns aos

outros. Com esse novo grupo, as dificuldades em se encontrar foram inumeras, 

alem de alguns membros terem optado por se preparam individualmente. Alem 

disso, a medida que fomos chegando ao final da discipline, houve urn 

esvaziamento dos alunos. Poucos foram os que compareceram as discussoes 

do planejamento e aos seminaries do III Modulo. E ai retomamos a experiencia 

da discipline Topicos Especials em Historia com a mesma professora da 

Pratica de Ensmo, que deixou algo rnuito instrutivo para nossa formagao; sao 

mass de 2 0 0  anos de educagao pautada no modelo disciplinador, e parece que 

quando encontramos aIgo sob o sol, nao acrediiamos.
j:x:iviesmo cum as uiTicuiuesutss, a experiencia foi bastantc vaiida, e as 

lesturas que fizemos nos transpassaram e tentamos praticar em saia de aula

38 Cf. BIRMAM, Joel. Subjetividade, coniemporsneidads e educscSc. !d©m Nets 2 1 . p. 13.
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algo diterente ds repassar verdades. E disso tudo, o qua temos 6 m nos s qua

veruaues ioram iSiias para serern ueSmameidudS porque aie enicio, como 

sugars Veiga-Neto, as possibilidad&s d& progresso matanal cnddds pels

ci&ncid g peia t&cnoiogis trouxeram, como contrapartida, a dagradagao da 

guaiidduG d& vida...al&m disso, as promGssas feiias pGio llurrumsmo — dG 

GffianCipaQaO G liuGrdauG SGCiai G pOiitiCa COiTiG rGSUitauOS do USG ua faZaG —
........................ ,,30mats ao qu& nunca tarn sg mosiraao aistaniQ

Para nos, a Pratica da Ensino foi uma riisiona dG Ensinar & Apr&ndGr 

nao apenas por ter adguindo conhecimentos novos, mas tambem pela 

possibilidade da sen* diferantes mas mo qua desmantelernos a ordem, nos 

coloquemos no caos: quando usarmos o eixo tamatico como .proposta 

metodologica a pudemos fazer vanas narrativas sobre o outro, diterente da qua

esta nos irvros didaticos, trabaihando com o Sugar da ciencia no nosso discurso, 

com ideia da qua a racionaiidade nos levana a feliCidade a ao prograsso, com a 

idaia da qua a valonzagao racionalidada tarn produzido a raproduzido praticas 

da exciusao, da preconcaito, da infenonzagao, tarn produzido mal-GStar 

naqueies qua nao sao caractanzados da ‘normals^.

Nossa Pratica da Ensino pode nos permitir, a partir da expanencia com o 

eixo tamatico, qua as vanas narrativas sobre o outro qua fazemos am saia da 

aula podem ser modificadas a portanto colocamos am “check” a verdade do 

discurso da Historia, apontando a multiplicidade de identidades qua poderemos 

construir am nossas aulas, depandando do aixo qua escolhemos: uma Histdna 

dG Ensinar & Aprandar por nos dar a possibilidade da pensarmos nas 

subjetividadas dos nossos alunos nomeados da ‘normais’ a tambam ‘anormais’. 

Os aixos nos posssbilitaram perceber qua as narrativas qua construimos am 

sala da aula podem nos levar a contnbuir para qua o mal-GStar do homam a da 

mulher do seculo XXI perdurem por urn tempo maior, mas qua tambam 

podamos contribuir para qua esse mal-GStar seja discutido a partir do momenio 

qua nos diracionamos para a ideia da construgao linguisiica das idantidadas a
U «« ■ > M I M JL - I ■ M mI Jk jJ A A .A » • IA I A X I . .1 a! a  aI A aUct VUIcUIIIUctUfc! UcJS t>UUJtillVIUclUt!5j.

Cf. VEIGA-NETO, Alfredo J. Michel Foucault e a EducacSo: hd algo de novo sob o sol? in. 
Critics P6s-ostrutura!ista s Educacao. Veiga-Neto, Alfredo, (org) et al. Porto Alegre: Salina, 
1995. pp. 09.



Quando deparamos corn oportunidades do discutirrnos concertos como 

GXCiUSBO, dnoriTidiidduG, uifGrGDQd, iuGi'itidduG... ivlas nao DOS diSpUS©ffiOS a 

discutif esses conceitos e optamos por nos omitir e ainda siienciar qualquer 

aiuno que sugira ta! discussao ou nos fapa “perguntas ©mbaragosas”; entao

lien! aprenaemos e nern eiismamos, ja tjue nao sios apropnamos da nistona 

para teniar pensar sob re a vioiencia que temos causado ao pensamento dos 

nossos aiunos, os apnsionando em provas, exercicios de avaliagao, com 

respostas prontas ou que necessitam de urn sentido. Acreditamos que ser

educador (a) e antes de quaiquer coisa ou de tudo, uma Histdna d& Ensinsr g 

AprGiiuGr, que nos exige, como diz Foucault, “revolugoes dlarias”, em que a

cada uia percebemos ^ue hs dlgo d& novo sob o sol; © uma hiisiond dG Ensinsr

g Apr&nder porque todo tempo muda, e se nao rnudamos nos, muoa aLjuno ^ue

nossos aiunos buscam, aquilo que Ihes chama a atengao, aquilo que Ihes dar 

prazer, aquilo que diminua seu msl-Gstar

Todas as vozes que estavam a se direcionar para nos nesta discipline, 

nos deixaram algo: com outras cores, com novos bnlhos, com novos tons 

degustamos a Vida. E estamos teniando, diariamente, nao nos omitir nem

siienciar... mas aprender e ensinar...



O iugar do outro na escoia: exciusao siienciosa e

siienciada
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“...tais politicas de inclusao... tern enfrentado varias 

dificuidades. De urn iado eias tern esbarrado na 
resisiencia de rnuitos educadores eonservadores. De 

outro Iado, eias iern enfrentado dificuidades de 

ordem ©pistemoloyica ou mesmo pratica, seja 

quando pretendem tratar de rnodo generaiizante e 

indiferenciado as inumeras ideniidades culiurais que 
“povoarn” aquiio que se costuma denominar de “todo 

social”, seja quando nao levam em considerapao 

que tais identidades cuiturais tem suas raizes em 

camadas rnuito mais profundas do que fazem crer 

aqueies discursos progressistas mais 

simplificadores, que costumam ver o mundo sempre 

a partir da famosa dicotomia dominadores- 

dominados, expioradores-expiorados.40

Que Iugar ocupamos no discurso da escoia? Qual o Iugar que alunos e 

professores ocupam no discurso da escoia? Pretendemos refletir nesse 

capitulo sobre as praticas cuiturais e os procedimentos de exciusao, nos 

detendo mais especificamente sobre um locus considerado privilegiado, “onde

SG d a  uG fO uTia iT ia iS CGGSa, iT ia iS p ro fu n d a  G iT ia iS  dUrddO UPa a  COn&XaO GniFG

podGr g saber na modernidade!’41 42: a escoia. Desde ja, esciarecemos que o 

motive de nos debrugarmos sobre tal tematica esta vinculado ao fato de 

termos, entre nossos alunos, aqueies que sao considerados nos discursos 

pedagogicos como “anormais’A2. Citamos como exemplo das escolas nas quais

,a Cf. VEiGA-NETO, Alfredo J. Incluirpara Excluir. In. Idem Nota 22, p. 113.
41 Cf. VEIGA-NETO, Alfredo J. Incluir para Excluir. IN. Idem Nota 22, p. 109.
42 Falamos de anormais no mesmo sentido apresentado por Alfredo Veiga-Neto no seu texto
Incluir para Excluir, idem Nota 6, p. 105. Os anormais, segundo Veiga, seriam: os sindrOmicos, 
deficientes, monstros a psicopatas (em todas as suas van'adas tipologias), os surdos, os cagos,



trSbaibaiTiGS, S  aiUfia, APiS ROycfia, pOrtadOrs’ d a  SidrOiTi© d© DSvvTi S PfiSCyia,

qu© expenmentou cocama aos 13 anos © © usuana at© hoj©. SubjetiVidades 

qu© nao respondem aquelas nomsadas corno ‘normais’, © Cjii© portanto causam 

e sentem mai-esiar.

A partir dos ©scritos foucaultianos, pudsmos psrcsb©r cju© a idsntidad© 

ds anormai tambem s uma construgao discursiva s histones, ssndo ssiss a 

culmmancia, no secuio XIX, ds trss figuras que sstivsram prsssntss nos 

discursos dssd© o ssculo XVi! s XViiij tais figuras senam; o monstro humano. 

cju© viola as l©is juridicas s natursis s tsm como rsfsrsncia para d©fini-lo a 

Justipa. Esses senam aqueies qu© nasceni corn alQuma part© do corpo 

modificada, co!ocando-o contra a natureza, ©mbora faga part© da natureza, © 

por isso deixa a justipa sern saber como agir, ja gu© ©I© © ao mesmo tempo 

natural e vai de encontro as leis da natureza. O individuo a ser corrlgido. que e 

de dibcil determinapao porque a ©scola, a reliyiao © a famslia nao conseguem 

enquadra-lo. Ao contrano do monstro, ©ssa figura e recorrent© e incorrigivel. 

Suas referencias estao na farnilia e nos entornos desta. E os masturbadores. 

yUc aSi ia um ssgredo univsrsal, ends todos fazem, sabsm qu© todos fazsm, 

mas mnguem comenta. Essa figura sera culpada pels ©xistencia dos monstros 

humanos, © sera colocada como a rasz d© todos os problemas sociais. A 

punipao para ©sta figura muda ao longo da historia, © seu referent© © a familia, 

o quarto, a cama ."13 Portanto, o que noje ciassificamos de “anormais'1, faz parte 

d© uma construpso discursiva qu© se rsslaborou ao longo do tempo © qu© 

quaiifica o outro u© varias maneiras. D© modo qu© a anormai id ad© nao © uma 

condipao natural ou simplesmente biologica, mas historica.

Ma nossa pratica cotidiana, ©m sala d© aula com os nossos alunos ou 

em qualquer outro lugar, nao percebiamos com tanta clareza o poder das 

palavras, do discurso, a sua capacidade de consirupao de identidades e 

subjetividades. Mais especificamente, nao percebiamos a importancia do oficio 

de educador no seniido de na maioria das vezes, ratificar os lugares 

estabelecidos da diferenpa associando-a a desigualdade. Em sua aula 43

os aleijados, os rebeldes, os pouco inteligsntes, os estranhos, os GLS, os “outros", os 
misardveis, o refugo enfim.
43 Cf. FOUCAULT, Michel. Os Anormais. Curso no College de France (1974-1975). Trad. 
Eduardo Brandao. Coiegao Tropicos. Sao Pauio: Martins, 2001.p. 69-334.
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inaugural iniituiada A Graem do Discurso44, Mic'nei Foucauit nos chama a 

atengao para os procedimentos internos e externos da control© do discurso, 

atentando para o podsr d6 st© discurso quando o mssmo ©xclui, rsjsita, dsfins o 

que sena verdadeiro ou falso © o que pod© ser ou nao uito, ao exigir provas 

para s© iegitimar como confiavel, ao ter a forga de uizer (comentario) o que 

‘ficou’ oculto num texto matriz. Pensemos ©ntao na relagao professor-aluno, 

professor-escola, aluno-aiuno, aluno-escoia: todos esses procedimentos sao 

aphcados, de forma natural e silenciosa, como algo dado e inquestionavel.

Em nossa epoca, os discursos sociais tern se revestido “com novas

pd idvT d S , SG dlSfaCQaiTi COiT i VGUS u&m O CratiCO S G SG aC G m G dam  S & m  CGilflitOS

as iniengoes dos enunciados do momento” 45 Portanto, o que vemos 

frequentemente sao discursos que apelam e sugerem o Multiculturalismo, o 

respeito ao outro, a tolerancia ao diferente; politicas e instituigoes lutando pela 

inciusao dos seus rnembros “diferentes” nos varios setores da sociedade; 

projetos de !©i que asseguram a participagao de urn determinado segment© 

social nas umversidades e em concursos, ou que assegure o casamqnto dos 

que tern preferencia sexual considerada ‘diferente’ por nao ser a definida e 

aceita como “correta”; e propagandas que falam sobre preconceito. iVlas, sera 

que todo este ‘esforgo’ tern como proposito pensar o lugar em que o “outro” foi 

colocado e e coiocado nos discursos da sociedade? Pensar sobre a sua 

represeniagao, as definigoes que sao dadas aos que nao correspondem ao 

modelo idea! e perfeito de ser humano, de Cidadao, de homem, de mulher? 

Pensar nas inumeras idGntidadGS culturais qu& “povoam” aquilo que se 

costuma denominar de “todo social"1

A partir das leituras do texto de Duschatzky e Skliar, foi possivel 

perceber as vanas formas como a diversidade foi anunciada. A  pnmeira delas 

seria “ 0  outro como fonie de todo o mat”, a segunda seria “ O outro como 

sujeito pleno de um grupo cultural”, e a terceira seria “O outro como alguem a 

toierar”. Na pnmeira definigao temos o “outro”, o diferente, como responsavel 

por todas as desgragas; aqui o outro e colocado como alguem que precisa de

44 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Aula inaugural do College de France, 
pronunciada em 02 de Dezembro de 1976. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. Sao Paulo: 
Edigoes Loyola, 1996.

, I(AJ Af-
P Cf. uUSCHA! zKY, Siivia & SKLiAR, Carios. O no me dos outros. Narrando a aiteridade na 

$  cuitura e na educagSo. In. idem Noia 22, p. 119.
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tradugao, rnecanismo sste que manipuia o texto dsssss outros e ss bassia na 

logica mventada e bastants utihzada peia Modernidade, quo e a !ogica binana, 

“a part o' da Qua! d&nomiiiou de diferenies mod os o componGntG negaiivo da 

r&!dQdG cultural: marginal, indigente, louco, homossGxual, drogadinho, 

estrangeiro, etc’*6, sem permitir uma hibridizagao entre as identidades: ou se e 

urn ou so e ‘outro’, g ssndo o outro, sgu Sugar s o da GxcSusao. Na sogunda 

defmigao, temos o rniio da consadncla cultural, como sg as culturas

represeniassGm sociGdados hoi ilOgsneas ds crongas g ds ostilos do Vida; cada 

cuitura torn harmonia g Gquiiibno. Nos tGmos o IVluiticuituraiisrno propondo 

abarcar as diversidades, entretanto, sob tal ‘mascara’ nos iernos ainda uma 

cuitura oficsai qua faz das domais aponas agrogagoos.

Os prograrnas ug Gducagao multicultural oporam a partir do dois 

mecamsmos: a iuGia do rGSpGito e a sdoia de uiiGgragao na cuitura quo sg 

considora ofiCial, o quo na pratica SGna aponas uma r&flGxao sobr& a prGSGuQa 

das minorias nas escoias... sem nenhuma aiusao a desiguaiaade* 47 48

Na torcGira doscngao, tGmos duas formas ug tolorancia; a assimilsQdG 

individual G O rGCOnh&CiiVGntG uG grUpO'. tOlara-SG um indiViuUO porquo GiG fOi 

rGConhGCido por urn corto grupo ou o tolora porquo gIg faz parto do um 

dGtGrmmado grupo. Tomos aqui um probloma, pois a toiorancia “nSo puG &m 

QUGStaG um modelo soda! d& exclusSo/ guando muito, &la trata d& amphar as 

r&gras d& urbamdadG com a r&com&ndagao dG iolerar o qu& & pGrturbador... 

tern uma grande famiiiaridade com a inaiferenga.:4S

Em nGnhuma das dGscngoos o “outro” g aprosontado como 

imprGscindiVGl a sociGdadG, mas como um incomodo, algo quo ugvg sor 

extirpado, oxcluido, descrito, tolsrado, posto quG causa mal-estar. Chogou-SG a 

um GsfacGlamGnto ta! do sujGito g ds suas idontidados cnstaiizadas sob o nomG 

do cuitura nacional, quo para o fvlulticulturalismo nao rospoitar a multipliCidadG 

do sujGitos, g ostar fora dG mod a, g sgt um “dGrnodG”... Entrotanto, como Voiga- 

NGto charna a atongao.' Assim, o caos g a condiqao n&cessana a ordem, 

essa so e eia mesrna, isso e, s6 se identifies com ela mesrna se for colocada

1G Cf. DUSCHATZKY, Silvia & SKLIAR, Carlos. O no me dos outros. Narrando a alteridade na 
cuitura e na educacSo. In. Idem Nota 22. o. 121-126.
47 Cf. Nota 30, p. 127-134.
48 Cf. Nota 30, p. 134-137.
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r'rente a frente com o seu outro, que e o caos.^9 Kortanto, quando inciuimos os

“anormais” nu nosso si sterna educacionai, aiern de estarrnos ‘uando a iiussa

contnbuigao social’ para aquolos cjuo /amsnisvGirnoniG nao fazam parts dt?

“̂ flO inlaiiuaue , esiamus ainua lespeiianuu a uiieienya. i uuavia, esiamos

tarnbern ratificando o luyar dos “anormais”: e possrvel saber que os outros

aiunos sao “normais” porque ha “anormais” convivendo entre eles.

As aiiiudes para sacraii^.ar as diferenpas enquanto desigualdades sao

vanadas, por exempSo, quando convidamos um psicologo para fazer uma

palestra pars aiunos considerados ‘normais’, geraimente fazemos em horanos

eni que o aiuno ‘especial’ nao esta na escola. Isso pode contnbuir para produ^ir

subjetividades sobre o outro, o qua! e semprs visto corno “diferente”, e o fctto

dele esta &U e porque se Subressai dos seus pares, e menos diferente, e deve v
I V

ser respeitado.

Sao discursos que defend©!n uma atenqao especial ao “anormal” no

sentido de exagerar nos cuidados e nas tolerancias para nao desestimula-lo na

busca peia ‘inciusao’. t  um Aierta aos demais aiunos com as formas de 

bnncadeiras e de relagao que poderao ter com aquele aiuno ‘especial’. A
— .------z . -j  ̂cooraenayao aa escola decide, em yeral, que o aiuno ‘especial' tera mais

tempo que os demais para fazer as avahayoes e as atividades. Na reuniao do

uonseiho de Ciasse~° ao finai do ano ietivo, eia afirmar ::Nao vamos reprova-ia, 

ela tern problemas, e especial, nao e tao normal.”

Estaiisos nos referindo a nossa aiuna Ana Rogeria dos Santos, 22 anos,
. .̂ a --- -- — . — i------ . a -----1 o n m  « x  i____ — i— c*:___ i.— „  r-\___ _ n « __ ax

que e nussa ctiuiic* ucsuc e e puuauuia ua omuiuinc uc l/owii. czia csia

cursando a Ga serie no Colegio Sao Jose, e continua frequentando aulas na

a h a l  uma vez por sen sane*, alem das demais atividades da Associayao.

Segundo a yenealogia das anomalias feita por Foucault, Ana sena o monsiro 

humano, e por isso nos causa ma!-&star, ja que viola as Seis naturals e juridicas,

!na que nao t©m culpa de ter nascido assim”, por isso nao sabemos comO agir

com ela, ja que nao podemos punir mas eia tambem nao se enquadra no qu
a. o\

,o;Cr
classificamos da ‘normal’.
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Cf. VEIGA-NETO, Alfredo J. Incluir oara Excluir. In. Idem Nota 22. d. 112.
A reuniao do Conselho de Classe e feita nas escoias ao finai do ano ietivo, com a presenga 

da diregao, cooraenayao e professores para decidir quais os aiunos que terao a chance de
ŝzgp outrs provs Fins! psrs iGrrisr s  sprovspso. Em slQumSS gscgIs s  s  provs nsc CuGyS s  scr

feiia, e a nota que o aiuno precisava e coiocada no aiario de ciasse.
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Chamou-nos a atengao e querlamos talar urn pouco sobre a sigia da 

associagao que se destina a trabalhar com os portadores da Sindrome de 

Dawn, que significa Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais. Segundo
n v o n n o  i r~\k iO diCiOnafiO AureiiO (Sscuio XXI;, iz/\Oizr'OiOriML c.

1. Em que ha, ou que constiiui ou envoive exceguo; 2. Que goza 
de excegao; privilegiado; 3. Excenirico, exiravaganie. 4. 
Exceienie; inconrtum; extraordinario. E ria Medicina, diz-se do 
individuo que tern deficiencia mental (indice de inieiig&ncia 
significantamente abaixo do normal), deficiencia fisica 
(mutilagao, deformagao, paralisia, etc.), ou deficiencia sensorial 
(cegueira, surdez, etc.), e, por isso, incapacitado de participar ~ 
em termos de iguaidade do exercicio de atividades normals. 
Ecuador de necessidades especiais; anormai. (Grifos nossos).

Como percebemos o portador de Sindrome de Dawn? Como 

privilegiado, exceienie? Como urn deficiente, urn anormai? Ou como urn 

excenirico, urn exiravaganie? As ambiguidades do termo EXCEPCIONAL se 

iraduzem nas nossas praiicas coiiuianas para com as pessoas que sao 

poriadoras de ia! sindrome.

Ao mesmo tempo em que aplaudimos, que eiogiamos, que apoiamos 

aqueles que conseguem se ‘reiniegrar’ na sociedade, o qualificamos de 

"mongoi” 51 num iom por demais pejorativo, desconfiamos das suas 

capacidades, nos espantamos quando realiza alguma agao proxima dos 

pad roes ‘norm ais'e traiamos de recompensa-los logo que agem de forma 

proxima ao que esta esiabelecido como' atitudes normais.' Se tivermos um 

aluno, um conhecido, um parente, se encontramos com um ‘mongo!’, logo 

traiamos de apontar, de especular, de observer para recoiher o maximo de 

informagoes possiveis e divulga-las para os que estao proximos a nos. Como 

afirma Veiga-Neto, pois c precise a aproximagSo com o outro, para que se dc 

um primeiro (re) conhecimento, para que se estabeiega a iyU ii i 

saber...detectada a uiferenga, se estabelece um estranhamento... uma ordem

Pensamos que tal codinome se.ia usado devido ao fato das pessoas nascidas na Mongolia 
(mongois), regiao asiatica terem os oinos apertados', ou como se diz costumeiramente 
‘puxados’, carsctcristics tambem enccntrsda nos portadores da Sindrome de Dawn. Ainda 
pensamos na possibiiidade de que os mongois sao orientals, e como nos aponta Said, esies 
sao dcscritos polos ccidcntais como exotices, excsntricos, mas antes infericres e atrasadcs, ja 
que nao se enquadram no modeio de sociedade concebido peios ocidencais. Cf. SAiD, Eduard 
VV. O Orientaiismo: O Orients como uma invenpao do Ocitiente. Sao Pauio: Compannia das 
Letras. 1998.
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L/L/CT dt? r&aliZa pGiaS ujj&i aifU&o /J/Nuc

aproxii nagao»conhecimento»estranhai n&nio...

O individuo ‘excepcionai excentnco, extravagante’ so se transforma em 

ind iv iduo  excepcionai, exceiente, pnviiegiado’, a partif do momento quo ele se 

desprende de suas subjetividades, que e!e se desamarra de seu estado de 

caos, e se aproxima do gue se estabeleceu como "normalidade". E na escola, 

a cada atividade, a cad a reumao, a cada entrega de notas, o lugar do exotico 

se confande corn o lugar de exceiente, com o lugar de defiCiente. O mai-asiar 

so cessa para professores, colegas, coordenagao e pais, quando o ‘anormal’ se 

parece com o 'norma!1.

Ouira expenencia que queriarnos compartilhar, esta relacionada a 

alguns comportamentos e alguns discursos que passamos a observar apos 

pedirmos para os alunos da 6 a serie D, do turno vespertino, redigirem urns

redagao contando uma historia na quai toram personagens p r i n c i p a l s .A o  

lermos as redagoes, nos deparamos com uma histona singular Pnscyla 

Santos, hoje com 15 anos, nos contou como foi a sua pnmeira expenencia com 

a cocama (aos 13 anos), a reagao da sua famiiia, dos amigos e das pessoas 

da sua escola. Comegamos entao a observar a relagao dos dernais alunos com 

a refenda aiuna e os comentanos na saia dos professores referentes a 6 a sene

u, nao no sentiuo de esiranhamenio, mas no sentiuo ue nao siienciarmos e 

discutirmos em saia temas e assuntos que pudessem nos ajudar a ievar para 

os alunos as questoes reiacionadas a preconceito, as causas da dependencia,

____ a : _i,

0  suss sequeias.

Faiar em drogas, nessa turma e motive de siiencio, de senedade, de 

rostos apaticos (ou aparentemente apaticos). Lembramos entao, quando no 

inicio do texto faiamos das formas como a aiversiaade foi anunciada e uma 

delas e “0  ouiro como alguom a tolerar”i /embremos amda que na geneaiogia 

das anomalias, Pryscyla sena um individuo a s&r corngido.

Notamos que a aiuna ja havia construido o seu lugar enquanto individuo 

que e uiferente mas que EX1GE respeito, peio fato de suas relagoes se 

restrmgirem a apenas duas alunas, entre rnais de 37 alunos, e nenhum deles 

se referir a sua reiagao com a cocama. E preciso toierar porque senao “na

52 Nos referimos a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Prof. Antonio Oliveira, no
i ipn
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saida eu te pego”; g prGCiso tolerar porguG nso “rGspGitsr” s uiferenga sena 

sstar fora de moaa, ser um “demode”. E precise toierar, como nos avisava uma 

oiitra professora dessa turma, porque “e!a e fraca, mas e esforgada. Tadinha, 

sg rendeu ao vtcio” .

A a!una nos escreveu tres vezes. No pnmeiro texto nos falou de como
\
conheceu a cocaina, que guase mata seu irmao por causa da droga, gue 

sofreu rejGipao dos amigos e bngou com tod os. No segundo texto, se refenu a 

reagao de suas duas meihores amigas e da uificuidade em contar para eias 

gue usava drogas, e a indiferenga de algumas pessoas gue sabem mas nao 

comentam com e'a. No terceiro texto, falou sobre sua postura, seus 

sentimentos e mais uma vez ratificou a sensagao de culpa expressa nos dois 

textos anteriores.

Ficamos a pensar o guanto estamos despreparados para conviver com a 

diferenga e o guanto somos vioientos com ‘os diferentes’ ao trata-los e 

percebe-los como ‘desiguais’. Como nossas narrativas em sala de aula so 

intensificam o mai-estar, ao inves de discuti-io. E muito mais comodo a 

omissao ou, como menciona Priscyla, os ‘caroes’, seja da escola, dos 

professores, dos amigos, da famllia, dos colegas. Em vanos instantes do seu 

texto, a aiuna se justifica5 3  54 e se coioca no iugar de :outro! que e toierado, que e 

ouvido mas depois reclamado: “...eu nso imaginava qug &!$ ia ficar daqueie
jj uJGiiO GGpOiS uO SUSlO VBiO OS CSTOBS........... i&m  UmaS pBSSOSS QUG SSu GiTi u ldS

nao comentam comigo, mas tern outras que s6 sabe reciamar, ficar em cima... ” 

e termina seu texto com a frase; “Bern, esses sao meus sentimentos se voce 

achou pouco eniao ja  deu pra perceber que nao me resta quase nadai...11 5 4  

Lembramos o vazio, o desalento, as novas formas de mal-estar na pos- 

modernidade discutidos por Birmam55, e a ideia de ser aiguem que se droga, 

ser o lado negativo5 6 da reiagao cultural na escoia que frequenia, entre as 

amigas que possui, para as pessoas gue convive. E em larga medida ninguem, 

ou poucas pessoas, se dispoem a dialogar sobre o assunto, nao so sobre as

53 Cf. Anexo Texto n° II, de PRISCYLA SANTOS.
54 Cf Anexo Texto n° III, de PRISCYLA SANTOS. Optamos por preservar a escrita integral da 
aluna.
55 Cf. BIRMAN. Joel. Subietividade. contemcoraneidade e educacSo. In. Idem ibidem Nota 21 
p. 25-27.
36 Cf. Cf. DUSCHATZKY, Silvia & SKLIAR, Carlos. O no me dos outros. Narrando a alteridade
n o  m 114-1 i»-n n  nn /̂ Wi m nnon I r> I W..... . ................ . . .... .• -
m c i ou/tu/a a  m c« ow uoayaL/. III. iu p iii  ik̂ iv4 V>iii  n v i a

K l/N+n OO n..... ......... ......P-
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consequenaas do uso das drogas, mas das suas possivsis causas s dos

sentimentos daqueles que usam ©ntorpecentes. 0 6  pensamos no mai-estdi- ~ i ----

CjU6 OS Ci6finidOS COinO ‘anOfiiiSiS* ilOS CSUSSm, in3S pOliCO pBPiSSiiiOS HO

quanto o nosso discurso de ‘educadores («s)’ mtensifica a sensagao d© culpa,

ue ‘anorrnai’, ua aiTO, a Causa ffiai-GStdr ain fiOsSOS aiurius.

A partif deSSSS uOiS SXSs! ip!OS do iiiai-BStdr ua CiviliZaQaG, pSTCabciiiOS

que a sscola, ds forma siisnciosa e silsnciada pslos qus a composm, © o locus 

onde a desiguaiaade e ratificada sob a mascara da toierancia e do respeito. E

possive! fa^er uma educagao onde s© pens© ©m nao ser tolerant© com as

politiCas governamentais que pre^am e buscam a ordem dess© caos que © o

mundo, e possive! educar corn a partiCipagao d© tod os e discutindo o lugar do 

respeito que dizemos ter ao “outro ’, quando acrescentamos sempre ao final da 

nossa fa!a: “A Vida e dele(a), nao sendo eu, os outros sao os outros”; ou ainda:

“Coitada (o), eia (e) nao tem culpa de ser assim '.^ 7 Portanto, ser diferente e um 

PROBLEiviA DE QUEivi E DiFERENTE, aceiia-io e nossa obrigagao, nao 

porque o rsspeitamos, mas porque se nao fizermos assim deixaremos de 

conviver com a maior parte da sociedade; nao o aceitamos porque o 

percebemos corno iyual a nos, mas porque o ‘outro’ e dig no de nossa piedade 

e compaixao.

Uma sensagao de angustia nos preenche quando estarnos a pensar 

sob re tudo isso que acabarnos de comeniar... A unsca pergunta que temos nos

feito a cada novo contatu com nossos alunos ei - Qua! a contnbuigao do curso

de rlistona da UFCG para a Vida dos seus discentes, enquanto individuos e

profissionais? No que o curso tem nos ajudado para podermos desconstruir e 

discutir o lugar das diferengas ao inves ds ratifica-las?! O que o curso tem feito, 

e o que nos temos feito para resolvermos nosso mai-GStsd?

E inegavei que temos professores exceienies, mas poucos, raros, sao os

rrh5 que no

\)lA

k -
que teisi se preocupado co?ii leitura que isos transpasser ios fagam p

piepensar o nosso lugar no discurso escolar, no discurso da sociedade, poucos &-\

sao os pianos de curso que objeiivam PENSAR acerca do discurso que jh ft*  ^ 

reafirms o lugar de ‘anorma!’, de ‘diferente’, no sentido de reiirar o sabor

Lembramcs de Foucault quando chama a atencao para os monstros humanos, que eram 
tolerados por “ja terem nascido assim”. Cf. FOUCAULT, Michel. Os Anormais. Curso no 
College de France (1974-1975). In Idem ibidem, p. 24.
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amargo da desigualdade’ com que sempre iemperamos nossas frasss ao 

faiarmos sobre os que nao sb  enquadram na ‘j|normaiidade’. J

A experiencia informativa que rscBbernos na academia so vem reafirmar 

os iugares propostos pslo binarismo, nao nos fazsndo psnsar gus as 

juBmidades esiao cada vez mais pluralizadas b  gus a propria idsia de sujBito e 

hisiorica. For nao tsntar ao menos discutir tais possibihdades b gus, 

parafrassando Corazza, sobre o gaguejar da Escoia, ela afirma: “Esia sau 

“embarago fomco” mamfasta-sa am Iras praticas ImguIsticas, intar- 

relaaonadas. A pnmaira rafara-sa a condigao da Qua a Escoia a monogloia 

ela fala apanas ‘a sua’, nao consagua talar outras hnguas. A segunda prdtica 

manifesta-se nas situagoas, am Qua, posta dianta da uma lingua 

‘desconhecida’, a Escoia tartamudeia, hesita. A iarceira a a da sd ‘oscular1 

aquilo que integra o seu sistema ‘iinguajeiro,5S

AssiiTi tambem psrcebemos a academia hoje. Estamos terminando 

nosso curso e poucas sao as ‘discipiinas’ que permitem uma linguagem 

uiferente da considerada academica; poucos sao os esforpos para mudar esse 

saber informativo, que nao se deixa seduzir peia experiencia dos componentes 

da instiiuigao e nem acredita na capacidade de reflexao ou invengao dos 

mesmos58 59.

Ao menos iemos alguns poucos professores que nos dao essa nova 

possibiiidade e certamente nos tocam, nos passam e transformam suas 

chamadas ‘discipiinas’ em oportunidades de reflexao, de sedugao, de escolha, 

de produgao, de partilha de experiencia; transformam suas discipiinas numa 

histona da ansmar a aprandar porque nao silanaam nossos lugaras a as 

discussoas a propostas para transformagoas, nos permitindo assim uma 

viagem insohta entre a iragadia a a rainvangao, ja que interagem com nossas 

experiencias e nos permitem construir ou diluir as mais variadas figuras. E sao 

essas experiencias que estamos teniando usar em sala de aula, no sentido de 

nao transfen r o siiencio de quase tod os os nossos anos de Escoia para os 

nossos aiunos.

58 CORAZZA, Sandra Mara. O que faz gaguejar a linguagem da escoia. In Linguagem, 
espacos e tempos de ensinar e aprender. Encontro Nacional de Pratica de Ensino. Rio de 
ianeiro: DP & A., 2001. p. 98.
89 Relembramos do descaso com o Projeto Pedagogico do curso e os comentarios nas 
reumoes pars cjsscusssc do mssmc, ondo s propcsts do mudsnya om sSQoris momontos fc< 
ironizaaa por aiguns que se dizem sabedores das mais variadas e profundas teorias.



Consideragoes finais

“Sempre chega a hora ua soiiuao. Sempra chega a 

\  hora de arrumar o arm&rio. Sempre chega a hora do
poeta a pieiade. Sempre chega a hora em que o 
camelo tern sede. O tempo passa e engraxa a 
gastura do sapato. Na pressa a genie nem noia que

, . - c n
a Lua muda de tormato...

Ana Carolina

Chega a hora da solidao... do poeta a pieiade... De nos despedirmos dos 

nossos escntos e dividi-los com todos os outros que com eles se relacionarao. 

Chegou a hora de nos reunirmos com outros poetas da historia e fazermos do 

que antes era so nossoy um caleidoscopio que tera as cores dos nosf 

espectadores.

Com nossos escntos, nao quenamos apnsionar ideias, mas apontar 

experiencias que poderao estimular urna pratica em saia de aula que busque 

nao silenciar e ratificar a desigualdade.

Mesmo com dificuldades, com empecilhos, estamos comegando a sentir 

que estamos dando contribuigoes para fazer das nossas aulas uma 

possibilidade de discussao sobre os lugares sociais estabelecidos nos 

discursos sobre os que sao nomeados ‘anormais’, dos assim percebidos como 

‘refugo’ social; como iambem uma discussao sobre o lugar o do ‘normal’ no 

discurso social. Pensar sobre as identidades que nossas narratives cnam para 

nos e que nos apnsionam: ser professor (a), ser filha (o), ser pai, ser mae, ser 

namorada (o), ser aluna (o), ser racional, ser solidaria (o), ser patrioia, ser 

honesta (o), ser cidada (ao), ser trabalhador (a), ser perfeita (o), etc. Pensar em 

todas as exigencies que acompanham todas esias nomenclaturas e na 

impossibilidsde de aiender a essas exigencias porque estamos em contato 60

60 Musica O Avesso dos Ponteiros. CD Ana, Rita, Joana, Iraccma 8 Carolina. Ana Carolina. 
BMG, 2002.
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constants com novas s vanadas ssnsibiiidadss, porqus somos seduzidos 

sempre psio charms das inumeras subjstividadss qus acsnam para nos ou nos 

atrai psia discnqao; psnsar q u s  o  confiito, qus o mai-estar qus ssntimos, ou 

qus nossos aiunos ssntsm, ssta rsiacionado a idsia cartssiana ds Dsscartss

do mdividuo uno, csntrado, racionai, associada a idsia iiuminisia ds qus so
x
atraves da razao s possivsi chsgarmos a fshcidads, mas numa fsliCidads qus 

nao e pensada para o iNDMDUO, e sim para uma nacao homogsnsa.

Ssntir nossos aiunos snquanto possuidorss ds subjstividadss qus ss 

movimsntam s ss transformam incsssantsmsnis, tsm nos ajudado a tsr uma 

rsiaqao com os mssmos qus tsm sxtrapoiado os vinculos da rsiaqao profsssor- 

aiuno.

Nao s tentativa facii, ate porqus, corno Ismbra Corazza, a nossa sscola 

gagusja porqus ssgus parametros ssnsivsis as nscsssidadss do sscuio XIX.

Tsr itar ssr difsrsntc, rsqusr algo da subjsiividads ds artista, ssrmos ssnsivsis 

aos caminhos para onds ss dirscionam os matsnais cuiturais, como tambsm 

coragsm, porqus irsmos sxpsnmsntar a rssistsncia dos coisgas ds trabalho, da 

dirsgao da sscola s dos propnos aiunos. Mas s possivsi! E cabs aos cursos ds 

iicenciaiura iniCiarsm uma revisao nas suas ‘gradss curncuiarss’ no ssntido ds 

ofsrscsr oportunidades para qus ssjam 'formauQS77 profissionais com y  

ssnsibiiidadss para as vanas subjstividadss qus tsmos contato na saia ds auia, 

individuos com possibiiidadss ds psnsar sobrs a rsiagao snsino-aprsndizagsm, 

snquanto uma rsiaqao construida uiariamsntsj s cabs a nos, snquanto sssas 

reformulagoes acadsmicas nao chsgam, nos dispormos para fazsr da nossa 

finituds um motive a mais para qus possamos contnbuir em dssmantsiar a 

idsia ds qus a desiguaidade ai ssta porqus ssmprs sxistiu.

Podemos engraxar a gastura do sapato e faze-io ter novas cores, novo 

briiho: podemos fazsr ds nossas auias aigo diferente do qus estamos -7 

acosiumados ou somos forgados a fazerj podemos teniar nao nos deixarmo^/'^ 

envoiver psia pressa da vida cotidiana, e degustarmos as beiezas qus sempre 

estao querendo seduzir nossos oiharssj observar as iuas s as paisagsns qus 

ss dssenham a cads contato com 0  outro, esse outro qus nao mais veremos 

como negative, mas sim como uma possibiiidade ds nos ievar a construir novas 

liguras ou diiuir as surgidas antenormente, esse outro qus pods nos ievar a 

feiicidade...
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t  chegada a hora de pensarmos em fazermos da nossa finitude a causa 

de uma Vida mais coionda e significativa para nos e para os gue conosco 

convivem, no sentido de evitar gue em aigum uia percebamos gue “morremos

^ peio medo de m o rre r j^ ,  gue deixamos a vida passar por nos com medo de

vive-ia, de experimenta-ia, de ousar, de tentar, de ser diferente. Nos
>
prendemos ao carater tragico e desta forma nao aproveitamos a melodia gue 

ha em nos, gue ha nos outros; tambem nao tentamos produzir novos sons e 

nem nos permitimos acanciar nossos ouvidos pelas diferentes melodias 

produzidas peias variadas subjetividades gue acenam para nos. 61

61 Fala do nosso professor Durvai Muniz, prcduzida no dia 12/11/2002, na d iscip iina ds 
Cuitura Srasiioira.
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