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o tftulo destes comentarios, e eles, enquanto tais, sao de fato uma possibilidade para um
posterior ensaio, quer lembrar a III Considera~ao Intempestiva de Nietzsche (2003), intitulada
Schopenhauer Educador, onde Nietzsche Ie a sua condi~ao paradoxal de professor na figura
de um pensador livre, projetando, assim, reflexoes para uma educa~ao "Iibertaria", a qual,
poderfamos arriscar nomear, aqui, em diferencia~ao, de uma pedagogia dionisfaca. Desde
os seus primeiros escritos, 0 fil6sofo operou a articula~ao entre uma perspectiva estetica
do conhecimento e certo vetor pedag6gico. Neste sentido, 0 termo educador do tftulo s6
poderia ter, especialmente se estendido a um escritor em guerra com 0 seu tempo como
foi Osman Lins, um sentido reverso, transgressor. Longe, certamente, da figura do professor
instalado, missioneiro da repeti~ao, papagaio de mestres, identificado institucionalmente,
domesticador, pedagogo, agente do mercado do conhecimento e alpinista da carreira, figuras
que seriam, certamente, tao desdenhadas tanto por Nietzsche, como por Osman Lins. 0
educador aqui possui um sentido tragico e festivo do criador, que ensina, a exemplo do
ultimo Zaratustra, que nao deve ser seguido, que a educa~ao e, sobretudo, um processo de
educar a si mesmo ("Educar os Educadores! Mas os primeiros devem come~ar a Educar a
si pr6prios. Ee para esses que eu escrevo", Fragmentos P6stumos, 1875), de retorno a si, a
geia, gaia, aterra, onde ha uma materia a ser inventada.

o dialogo, portanto, se da entre 0 texto nietzscheano citado, 0 qual invoca outros tantos,
como a Conferencia de 1872, "Sobre 0 Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino", a II
Considera~ao Intempestiva, "Da utilidade e desvantagem da hist6ria para a vida", de 1874,
o segundo volume de Humano, Demasiadamente Humano, de 1879-80, onde e destacada
a figura da escrita e do escritor, temas que vao orientar a pedagogia de Lins, Aurora, de
1880-81 ,A Gaia Ciencia, de 1881-82 eo Zaratustra, de 1883-85, onde a persona, atraves de
uma anti-epica que constitui as suas muitas faces, vai, num s6 tempo, desconstruir a cultura
e encetar 0 educador criador no super-homem, aeronauta do espfrito; entre aquele texto,
portanto, e os textos de Osman Lins, tambem um professor (acabou desertando do professor
publico em favor da Literatura, como Nietzsche 0 fez em favor do pensador privado), mas
que viveu com angustia e humor 0 paradoxo de atuar no ensino, de professar na Institui~ao:

sobre a Educa~ao no Brasil, particularmente sobre 0 ensino da Literatura Brasileira como
um ensino cultural fundamental, em torno da ideia-problema do livro de fic~ao, textos que
aparecem, particularmente, nos seus escritos de circunstancia, constitufdos por Do Ideal e da
Gloria - problemas inculturais brasileiros, que saiu em 1977, mas que reune textos escritos
entre 1965 e 1977 (ao qual eu dou mais aten~ao nestes comentarios), Evangelho na Taba
- outros problemas inculturais brasileiros, 1979, e Guerra Sem Testemunhas - 0 Escritor, sua
Condh;ao e a Realidade Social, de 1969, 0 qual mereceu um estudo brilhante e pioneiro de
Ana Luiza Andrade, no seu Osman Lins: crftica e cria~ao, de 1987. Trata-se, entao, de uma
sobreposi~ao de transparencias, de uma di-versao: ler uns no outro.

Para Nietzsche, a unicidade do ser reune uma multiplicidade diversa rejeitada como
remorso frente ao outro, acondicionado em um comodismo esterilizante: "Somente os
artistas detestam este andar negligente, com passos contados, com modos emprestados e

IIha de Santa Catarina _1° semestre de 2005 63



opinioes postic;as e revelam 0 segredo, a ma-consciencia de cada um, 0 princfpio segundo
o qual todo homem e um milagre irrepetfvel" (NIETZSCHE, 2003). Logo, a pedagogia que
daf decorre levaria em conta a exterioridade do genio so para alertar quanta apotencia - e
sua vontade - do educador de si: "Se tu mesmo! Tu nao es isto que agora fazes, pensas e
desejas" (IDEM), deslocando 0 lugar do conhecimento para a potencia passiva do genio de
cada singularidade, que, na perspectiva de Lins, implicaria explorar com arte as possibilidades
da lingua, disparar "a pistola verbal", como fez 0 genio literario de Lima Barreto, a quem
dedicou estudos. Para Nietzsche, entao, 0 mais sinistro seria justamente despojar 0 homem
do seu proprio genio. Vale dizer, que 0 princfpio que opera a emancipac;ao da vida, opera
tambem a destruic;ao da historia, tanto como acumulo produtivo, quanta como constituic;ao
salvadora da transmissao segura das opinioes produzidas.

Logo, em Nietzsche configura-se uma imagem pedagogica do timoneiro da existencia,
assim como em Lins, onde certo geometrismo da criac;ao e guardado, emergirao imagens
de projetistas e artesaos, tais como 0 alfaiate e 0 barbeiro: operadores de cortes na materia
caotica da existencia. De forma que a figura do educador em Nietzsche, como instancia
paradoxal e superior de singularizac;ao multipla, vai contracenar com os discfpulos como
via de acesso: "Teus educadores nao podem ser outra coisa que teus libertadores" (IDEM).
a dever, portanto, de educar a si proprio passa em Nietzsche pela eleic;ao de personae
filos6ficas, onde vida e pensamento sejam convergentes. Nem a fecundac;ao da virtude
unica, nem a harmonia das forc;as existentes: 0 que e, enfim, invocado e 0 desencadeamento
intempestivo das forc;as coexistentes, aliando centro e periferia do ser.

Neste sentido, ha uma crftica ao princfpio da massificac;ao educativa operado pelo apego a
ciencia, produzindo especies corcundas, dobradas pelo peso da massa moral acumulada por
certa erudic;ao. Atransgressao de inventarmos um educador - Schopenhauer, Nietzsche, Lins
- passa por superar aquele peso da atualidade, favorecendo 0 ser intempestivo, extemporaneo,
fora das leis do mercado cultural, como supoe Lins para 0 seu leitor nem idealista, nem
glorificado.

Para Nietzsche, entretanto, a exigencia de uma vitoria vai alem mesmo da leitura do mestre,
mas envolve "escrever por si e para si mesmo" (IDEM). Este 0 Schopenhauer como modelo,
o pensador que se deseja independente em relac;ao ao Estado e asociedade, modelo de
educador que Lins vai erigir ao questionar as formas de censura e barateamento do Estado
atraves da produc;ao funcional do livro didatico. Na direc;ao contraria de Schopenhauer
o filosofo joga (com) Kant: 0 produtor de castas academicas de professores centrados na
concessao ao Estado, na preservac;ao da aparencia religiosa e da aparencia das verdades.
Resta, nesta operac;ao tragica, ao pensador a "caverna da interioridade", 0 "Iabirinto do
corac;ao". Nesta solidao essencial, fecundam palavras explosivas contra a verdade travestida
por opiniao que vaG fundamentar as pedagogias institucionais, mesmo que sob a ilusao da
negac;ao crftica. Defrontam-se uma maquina cientffica de pensar a criac;ao e uma maquina
artfstica de criar 0 pensamento. Neste caso, cabe ao pensador perseguir seus espectros no
lugar de recair na i1usao da reduc;ao da experiencia do diverso ao conceito. Se em Lins,
como veremos, 0 princfpio pedagogico passa pela oportunidade de gestac;ao de um leitor
vinculado a uma relac;ao criativa com a riqueza Iiteraria, em Nietzsche a questao tende a
ser sempre mais ampla, ainda que convergente: a criac;ao do genio, objetivo de toda cultura,
dando consciencia a uma "unicidade produtiva" do ser, que forma um insuportavel "halo
do extraordinario" frente ao desencorajamento e melancolia reguladores da atualidade.
De resto, esta e uma lic;ao perigosa, porque "viver em geral e estar em perigo", maxima
nietzscheana incorporada pelos sertoes de Guimaraes Rosa.

Poderfamos trac;ar mesmo um paralelo entre os perigos que Nietzsche vislumbra ao Educador
da diferenc;a (se pensarmos em uma Pedagogia da Diferenc;a a partir de Nietzsche-Deleuze)
e as i1usoes da diferenc;a para Deleuze. Para 0 primeiro, um primeiro perigo e a preguic;a,
a estagnac;ao da cultura e da historia; um segundo e a ambigiiidade da dialetica, que, ao
encerrar 0 homem na dinamica dos pros e contras, apenas cria uma ante-sala negativa, onde
o proximo passo leva ao retorno da melancolia; e um terceiro e 0 endurecimento moral,
que leva 0 educador a deixar de ser fecundo: ele deixa afundar-se perante a imposic;ao do
presente, nao consegue tornar a vida imperceptfve!. Deleuze, no seu turno, chama a nossa
atenc;ao para as formas da ilusao transcendental que a representac;ao imprime na diferenc;a
(DELEUZE, 1988). 1. A subordinac;ao da diferenc;a a identidade do conceito e do sujeito
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pensante identico, enunciador do sensa comum do conceito, fazendo desaparecer a diferen~a

do pensamento, "a genitalidade de pensar, a profunda rachadura do Eu que so 0 leva a pensar
pensando a sua propria paixao" (IDEM). 2. A subordina~ao da diferen~aa semelhan~a pelo
"bom senso", semelhan~a do sensfvel consigo mesmo, pela assimila~aodo diverso tomado
como materia do conceito identico. Contudo, a diferen~a nao e extensiva, mas intensiva.
3. A subordina~ao da diferen~aao negativo, mistificado. Contudo, a diferen~a e afirmativa,
afirma-se uma diferen~a desde uma positividade da Ideia-problema engendrada, e esta
e, por natureza, inconsciente. Eneste quadro que a leitura deleuziana do eterno retorno
nietzscheano afirma, sobretudo, 0 eterno retorno da diferen~a.

Fica claro que tanto para 0 educador em Nietzsche como em Lins a questao e educar contra
o nosso tempo. Oaf a resistencia do autor de Avalovara, 0 passaro multiplo, nuvem de
passaros, as formas mediocrizantes da Literatura e da industria do livro, coisa que a imagem
do livro como quadrado que guarda a espiral de Avalovara resiste, como 0 postulado de
uma geometria infinita. Em ambos e 0 papel do Estado como bem supremo da humanidade
que esta em cheque, uma vez identificado 0 fluxo de dinheiro que arrasta suas a~6es. Neste
sentido, a arte e a ciencia de cada epoca operam uma barbarie anticultural: a pressa e 0

exclusivismo favorece uma colheita do presente (como 0 banquete de excrementos que
Lins comenta no filme Sa16, de Pasolini). Entre 0 homem contemplativo e conservador de
Goethe (0 homem da fe) e 0 homem natural da massa em Rousseau (0 homem da ciencia),
o homem de Schopenhauer esgota os "contemplativos e apavora a massa" (NIETZSCHE,
2003). Dirfamos que ele vaza ou extravasa a aspira~ao a santifica~ao e a salva~ao. Em ultima
analise, 0 que esta posto e uma vida: a vida do pensador em Nietzsche! a vida do escritor em
Lins , vida sentida, que responde a questao do porque vives com "eu quero continuar sendo
eu mesmo" (IDEM), rejeitando 0 ser cidadao, homem de Estado, erudito, etc. Nestes termos,
esta cultura a servi~o da economia polftica, fomentada pelas escolas e universidades, cultura
erudita e jornalfstica, que Nietzsche vai chamar de "incultura", aproxima-se da crftica de
Osman Lins que orienta Do Ideal e da Cl6ria: os "problemas inculturais brasileiros".

A questao que retorna e se este ideal (ou contra-ideal em Lins) educa. A esta duvida Nietzsche
responde questionando se queremos ouvir a voz dos espfritos, se queremos ouvir os espectros
que nos rondam, voltar a si, enfrentar a linguagem, ser incomodado pela Literatura. Em outros
termos, este estado sem nome, esta emo~ao sem como~ao, advem da alma solitaria e infinita
que e educada. Incentivar 0 nascimento do santo, do artista e do filosofo seria trabalhar para
a realiza~ao da natureza, para a sua necessidade de ser representada em uma imagem pura e
completa. Trata-se de uma educa~aoque mira a "realiza~ao suprema da existencia" (IDEM),
ou seja, a inven~ao de uma materia, de uma nova especie, desde a considera~ao de todas
as especies, minando a resistencia dos preconceitos da educa~ao e da sociedade. Contra 0

devir historico, um devir nao-humano do homem, nos termos de Deleuze. Ao jovem, caberia
compreender a si mesmo como uma obra carente de natureza. Uma cultura consagrada
implicaria que 0 educador-aprendiz passe para um patamar superior: "exige a~ao, quer dizer,
luta pela cultura, a hostilidade com rela~ao as influencias, aos habitos, as leis, as institui~6es

nas quais ele nao reconhe~a seu objetivo: 0 engendramento do genio" (IDEM).

Veja-se que a incultura e fomentada pelo egofsmo dos negociantes, identificados por Lins na
polftica editorial de Iivros didaticos, marcados pela gratuidade e informa~ao, criando homens
correntes, desde uma moral da reprodu~ao do modelo corrente baseado na rapidez para
ganhar muito dinheiro. A felicidade seria proporcional a esta produ~ao de homens correntes;
tambem 0 egofsmo do Estado, que solicita a extensao e generaliza~ao da cultura para suprir
os seus desejos e necessidades, isto e, suas institui~oes; e, ainda, 0 proprio egofsmo do
ornamento, da retorica, que condena 0 informe, fonte de toda arte. Certamente, muito da
sociedade de verniz e da opulencia que marca a cultura brasileira e 0 ensino da Iiteratura
sao confirmadas nas teses de Lins; por ultimo, mas nao por fim, 0 egofsmo da ciencia, que
reduz 0 problema ao conhecimento, onde a luta pela verdade e so pretexto para 0 seu jogo
dialetico, perdendo a dimensao do sentido tragico da existencia, campo de fecunda~aodo
homem inovador. 0 saber aqui e limitado pelo permitido, a duvida e sempre suspeita. 0
que caracteriza, de resto, 0 espfrito erudito e a fidelidade para com os mestres: sua a~ao no
domfnio do determinado resulta, a despeito de sua extensiva produtividade, na dinamica
do eterno retorno do mesmo. Ao educador erudito, opoe-se 0 genio, 0 fecundo, aquele que
quer acrescentar natureza a natureza.
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Seria interessante aproximar os personagens nietzscheanos dos de Lins Educador: 0 erudito, 0

funciomirio, 0 especulador, 0 filisteu da cultura. Uma outra pedagogia aqui certamente seria
tributaria de uma criatividade intempestiva, realizada no desejo de distancia, de espa<;amento.
Ali, associam-se certa genialidade e certo herofsmo, indisfar<;avel na imagem do escritor
em Lins. Neste comportamento, potencializa-se certo sentido de desperdfcio a natureza (0
escritor, por sua vez, opera um dispendio puro, despesa por nadal, certa inexperiencia que
c1ama ser penetrada, e que depoe contra qualquer sentido pratico. Se aventar um metodo
aqui seria trair 0 sentido do educador, caberia, entretanto, pensar que a desenho da cria<;ao
em Lins vai dar acento proprio a certo tra<;o de Iiberdade salientado em Nietzsche. Caberia
questionar, sempre, em ambos, se seria possfvel, nos termos de Nietzsche "um amigo da
verdade" ser funcionario do Estado, na medida em que este escolhe os seus servidores para
dizer a sua propria verdade, isto e, aquela que Ihe e util, ou, em outros termos, como seria
possfvel pensar com hora marcada. Neste sentido, tanto a historia da filosofia como a historia
da literatura sao denunciadas enquanto emaranhado de opinioes e dados domesticadores
em rela<;ao a um pensamento criativo.

Contudo, restaria uma rela<;ao posslvel de pensar 0 pensamento, sem confundir 0 pensador
e a institui<;ao. Tambem Lins defende uma maquina de captura do estudante, pela sele<;ao
e divulga<;ao da Literatura consistente de um tempo atraves da circula<;ao do Iivro e de sua
dramatiza<;ao social. Eeste pensamento perigoso que e capaz de recriar uma pedagogia em
Nietzsche, contra 0 cultivo de arvores academicas, a qual, ele, tragica e aporisticamente
pertence.

Em rela<;ao especificamente a Osman Lins poderfamos pensar que ele e a precursor de
uma disciplina crftica que se tornou frequente de forma mais ou menos sistematizada: a
reflexao sobre 0 Iivro didatico e a historia de uma resistencia produtiva que nao cessa de
criar materiais alternativos. ja nos anos 60, sua crftica e contundente: denuncia 0 desservi<;o
prestado par estes livros a literatura brasileira, a lucro facil daf advindo, consistindo em
"paginas artificiais, sem nexo com a realidade, com os problemas cotidianos do povo, ou os
dilemas eternos do homem" (L1NS, 1977). A analise que faz dos livros didaticos da epoca,
retomada em 1976, acaba constituindo-se em um anedotario de desonestidades, que vao
desde a inclusao de textos c1aramente amadores do proprio autor do compendia, ate a
amplo esquecimento de autores importantes como Ciro dos Anjos, Guimaraes Rosa, Anfbal
Machado, Joao Cabral de Mello Neto, Cornelio Pena, Graciliano Ramos, as, diz ele, grandes
baianos Adonias Filho e jorge Amado, 0 convergente Autran Dourado, sem falar em Lucio
Cardoso, no Otavio de Faria de A Tragedia Burguesa e no Marques Rebelo de 0 Espelho
Partido, au mesmo 0 fertil Gilberto Freyre. Alem disto, uma sequencia de imprecisoes, um
processo de idiotiza<;ao do aluno com comentarios adjetivantes ("Carlos Drummond e um
escritor fora-de-serie") e uma embolada de autores inexpressivos (como Malba Tahan e
Catullo Cearense), sem faltar na presen<;a desagradavel de textos "edificantes", como "Visita
a Casa Paterna", "E Tarde, e muito tarde", "Meus Oito Anos" e "Ouvir Estrelas". Aqueles
autores oportunistas de Iivros didaticos, Lins trata como "fazedores de gramatica", com nfvel
mental correspondente as suas escolhas insossas. Outra presen<;a estra<;alhada e a mistura,
nao a variedade, de generos, escolas e autores (de Machado de Assis a Mucharrifeddfn,
"um persa no nosso passado"), ocasionando uma visao erronea e inexpressiva da Literatura
Brasileira. A exemplo do isolamento do pensador nietzcheano, Lins entende que este desdem
intencional do livro didatico rouba do estudante uma das poucas oportunidades de contato
com a Literatura como um produto elevado do esplrito humano, refor<;ando a ideia de que
"0 escritor e um ocioso que se entrega, ocasionalmente, a imaginar historias sobre cagados
espertos, raposas logradas, agulhas que falam" (IDEM). Ao questionar quem lucra com isto,
a resposta soa nietzcheana: "as for<;as da acomoda<;ao e da inercia" (IDEM). Some-se a isto
a tendencia de reverenciar 0 passado, "0 imorredouro patrimonio literario" (IDEM), cultura
morta se nao diz nada ao presente, fala 0 espeetro de Nietzsche, num alheamento pela
nossa Iiteratura contemporanea. 0 escritor e definido assim, contra a(o) corrente, como
um educador: "impulsionado por uma necessidade profunda de expressao; que sonda as
possibilidades vivas da Ifngua; que encara 0 ato de viver como algo de grave e procura, para
isto, cercar-se de um silencio criador" (IDEM). Curiosamente, entre os salvadosdo naufragio,
naqueles longfnquos anos 60, Lins menciona 0 Iivro de Celso Cunha e de Antonio Candido
e jose Aderaldo Castelo.
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Lins volta ao assunto 11 anos depois, ha um ana de sua morte, 56 para concluir, com a
mesma aten<;ao e humildade em analisar dezenas de livros, que a despeito de novas enfeites
duvidosos (era tempo, entao, de Comunica<;ao e Expressao), muitos problemas persistiam,
mas as estrategias de venda foram aperfei<;oadas: descobre 0 tom aliciador das introdu<;oes
("voce, meu jovem, ingressa agora na 6" serie..."). 0 livro vem, entao, "na linguagem que
voce gosta", numa simula<;ao de fraternidade do capital, ou seja, teorias da eficiencia e de
marketing invadem 0 campo reificado da educa<;ao, hoje altamente desenvolvidas nas metas
do Banco Mundial para a Educa<;ao Brasileira. Sao estrategias, diz Lins, "competitivas",
"anticulturais". Lins poe em xeque ainda a possibilidade de um livro unico, fruto de uma
perspectiva de controle estatal e da heran<;a de dependencia patriarcal (veja-se a enxurrada
de diretrizes nacionais produzidas em escritorios desde entao). Ou aquilo que denomina
"Disneylandia Pedagogica", 0 excesso de desenhos com observa<;oes estupidas do tipo:
"Iembra de mim? Meu nome e vfrgula! Sou um sinal de pontua<;ao...".

Ja naquela epoca Lins apontava a necessidade de Literatura, como aquilo capaz de renovar
a Lingua, de pensar a realidade com intensidade e constancia acima do comum, sendo
fundamental garantir este convfvio (trata-se, sempre, de uma pedagogia de contagio), contra
o que os Guias Curriculares so vem dificultar ao determinar que nao se deve dar enfase
aos textos literarios (vale lembrar, que nos PCN de hoje, 2004, a Literatura sumiu do Ensino
Escolar). Alem disto, Lins constatou 0 que se tornaria uma crftica recorrente aos livros
didaticos: 0 predomfnio de cronicas e historias infantis. Entretanto, 0 avan<;o tem sido, de
fato, mais retorico. Um dos casas mais notaveis de oportunidade de "mais relato" no ensino
da Literatura sao os livros didciticos de Daniel Link (Literator IV e V), com rica sele<;ao de
textos e sugerindo muitas possibilidades de rela<;oes e intervenc;r3es ana/lticas de cria<;ao
textual pelos leitores. Os livros didaticos seriam bons mediadores, entretanto: 0 quadro que
Lins analisa, leva-o a refletir sobre 0 perfil social do pafs.

Em "Do Ideal e da Gloria", emerge, entao, a figura do escritor do qual e possfvel sobrepor
a imagem de Lins Educador (e a questao e exatamente esta: 0 escritor e um educador): "0

escritor e 0 que faz da palavra escrita sua razao de viver" (IDEM). A restri<;ao e a encomenda
seriam (embora saibamos de possfveis reversoes desde dentro) a sua morte, ja que "a Iiberdade
eo seu c1ima". "Todas as liberdades" (IDEM). Longe de um conceito de cria<;ao literaria que
signifique evasao do mundo, Lins entende que 0 escritor e aquele que retorna ao mundo,
retorna a terra, diria Nietzsche. Sendo assim, 0 escritor como maquina de guerra, sonda
ou 0 criador de materia, tanto poder ser desprezado como cooptado. Sua existencia apoia
se nesta incomoda resistencia, de nao ser uma coisa ou outra. Sua presen<;a silenciosa de
criador nao altera estruturas sociais, mas inquieta. Eesta possibilidade do criador em meio
as estruturas dadas que se constitui como reserva de impossfvel, que foge as categorias
analfticas da sociedade, a nao ser por exclusao ou por funcionalismo. Longe de qualquer
ideal e de qualquer gloria, portanto, 0 escritor almeja ser lido. Eesta percep<;ao cultural que
Lins propoe aos produtores culturais do pafs. 0 livro, este si/encio, que constitui universos
autonomos, precisa circular e dar voz aquelas autonomias. Esta reivindica<;ao inconformada
Lins nunca cessou de fazer. Seus relatos de experiencias como professor apontam para
a<;oes que levam a um contato vital com 0 texto literario, principalmente atraves do teatro,
mas esbarram no desinteresse dos alunos e na falta de ambiente institucional, em cursos
superiores nos quais se vende a concretude de uma tecnica em desfavor da leitura: a escolha
do metodo sempre envolve um problema etico que define um modo de rela<;ao com a Arte,
oscila entre um complexo de problemas formais sem contato com 0 real de cada um e 0

vitalismo que associa palavra e experiencia. Para Lins, 0 professor nao seria, neste processo,
um mero transmissor de conhecimentos ("propagador da incultura"), mas um inseminador
da cultura, um educador.

Eneste sentido que se pode associar 0 Lins Educador com uma pedagogia dionisfaca: esta
como prcitica que cria agenciamentos para 0 campo educacional. Uma pedagogia do espa<;o
lisa que aponta para 0 devir excentrico e divergente do plano das artes, potencializada como
diferen<;a na ideia-problema do livro em Osman Lins. 0 educador, aqui, aprende e ensina
uma etica e uma estetica da movimenta<;ao, contra os professores ressentidos em rela<;ao as
for<;as caoticas, ele propoe navegar junto, experimentar as paisagens, provar as variedades
do espa<;o. Talvez daf possamos entender quando Barthes afirma a Iiteratura como nao sendo
mais disciplina, saber homogeneo, mas ciencia plural, saber polftico, jogo de corpos, esta
literatura, este livro-probfema, isto: so se deveria ensinar isto.
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