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0 INICIO DO CAMINHO NAO E 0 FIM DA PICADA!

Prof De Relnaldo Matlas F7eurt*

etodo sign i fica "ca-
minho para chegar a
unifim". A I ids, em gre-
go, caminho se diz
pela palavra Lidos; e o
prefixo meta, em gre-
go, indica "alem ",
"transparencia - (Di-
ciondrio Aurelio). As-

sim, etimologicamente, o termo metodo
implica em duas ideias: a de caminho,
meio para se atingir um ohjetivo, que nos
conduz a it aMm da situacao presente .

0 poeta Ant6nio machado escre-
veu: caminante, no hay camino. El

camino se hate al andar!

0 caminho se faz ao andar. Isto
quer dizer que os caminhos sao
construidos por pessoas que se mov i-
mentam em busca de seus objetivos. Ha
os caminhos ja consagrados pelo repeti-
do use (verdadeiras auto-estradas asfal-
tadas, bem sinalizadas e, por vezes, con-
gestionadas), que oferecem seguranca
para se atingir objetivos jd definidos.
Mas ha tambem veredas pouco trilhadas
que conduzem a I ugares pouco conheci-

dos. Como hd tambem lugares desco-
nhecidos para os quais nao foram ainda
criados caminhos.

Assim, a escolha ou construcao do
caminho depende, fundamentalmente,
dos objetivos, das °News das pessoas.
Hd os que desejam fazer turismo, usando
caminhos e meios seguros para viajar por
lugares ja bastante freqtlentados. HA os
aventureiros, que desejam conhecer lu-
gares incomuns. Para isso, precisam des-
cobrir trilhas pouco visiveis ou abrir pi-
cadas por regiOes inOspitas.

Ao colocarmo-nos, portanto, a
questao do metodo, é preciso que nos
perguntemos pelos , nossos desejos, so-
nhos, interesses. E preciso escolher,
priorizar objetivos. E preciso decidir,
comecar a dar os primeiros passos. De
inicio, com andar incerto, tateando o solo
e buscando pontos de vista que permi-
t= descortinar horizontes, estabelecen-
do bal izas paranos orientarmos e esoclher
as direcOes a seguir. De dia, as referenci-
as se encontram na paisagem iluminada;
de noite a preciso observar as estrelas.
Em terra, 6 possivel balizar os cam inhos
com sinais fisicos, visiveis e palpdveis.
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Jd no mar ou no ar, o sistema de navega-
cao pressupOe use de instrumentos ale-
gOricos e calculos.

As vezes, caminhamos em,circulo.
As vezes, nos vemos perdidos. As vezes
vislumbramos saidas.

Ao analisar o sentido da filosofia,
enquanto busca da sabedoria, Plata() diz
que a busca implica, ao mesmo tempo,
saber e nao-saber. Para colocarmo-nos,
em busca, é preciso saber urn pouco do
que queremos. Mas, sO buscamos co-
nhecer mais, por nao saber tudo a respei-
to do que almejamos. Quem se sente
sabido, nao tem porque procurar saber.
Quem se sente ignorance nao ve como
iniciar a busca de saber'. E justamente a
partir do que ja sabemos que nos coloca-
mos em busca do que ainda ignoramos.

Dal a importancia da comunicacao
e do convivio entre as pessoas. A troca
das ang6stias, de desejos, das questOes
e desafios, assim como de experiencias e
de informacOes nos possibilitam cons-
truir saberes. Ao expor meus desejos e
lutas a outros, posso despertar seus
desejos, mesmo conflitando ou com-
pondo com eles. Ao comunicar minhas
experiencias e reflexOes, outros podem
descobrir nelas informageoes uteis para
resolver os problemas que enfrento.

Today ia a comunicacao e o
go nao ocorre como urn contato imed ia-
to. Dialogamos e construimos relacOes
mediatizados pelo mundo, diria Paulo
Freire'. Ou melhor, construimos o co-
nhecimento na medida em que enfrenta-
mos os desafios e problemas que se nos
colocam na vida. Portanto, problematizar
a real idade é o passo fundamental para a
construcao do conhecimento.

MotrIvhOicia

Problema, diria Demerval Saviani4,
é umu necessidade objetiva, assumida
subjetivamente. Neste sentido,
problematizur sign ifica empenhar-se
pessoalmente para explicar e assumir
necessidades reais. Ao enfrentarmos
juntos as necessidades sentidas,
interagimos, buscando elaborar uma
compreensao que nos indique pistas para
resolve-las.

Neste sentido, a reflexao e o debate
se tornam fecundos quando focalizam
problemas que nos desafiam. E, quando
conseguimos entender os conflitos que
estao a base dos problemas, comecamos
a vislumbrar pistas e podemos articular
awes para resolve-los. Neste sentido, a
pratica e o ponto de partida e a finali-
dade da refletho (teoria). A pratica
tambem o criterio de verdade da teorias.
Nao sO no sentido de que a obtencao do
resultado esperado de uma determinada
atividade indicaria que a proposta (ou a
hip6tese) inicial estaria correta. Mas,
entendendoprcitica como o conjunto de
relacOes que os seres humanos estabe-
lecem entre si ao transformar o mundo,
percebemos que a veracidade ou equi-
vocos de nossas teorias vao se
explicitando na medida em que agimos e
interagimos corn os outros. Em razao
disso, reformulamos a compreensao e a
orientacao de nossas atividades.

A este ponto pensei em escrever
sobre os principios da dialetica: contra-
dicao, superacao, totalidade etc. (e hd
uma porcao de textos a disposicao, que
falam disso`'). Mas, neste momento, sal-
tam-me a mente uma porcao de questOes,
de problemas que se colocarn atraves
dos conflitos que enfrentamos nas rela-
cOes educativas que venho estabele-
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cendo corn grupos de escudos na escola,
assim como corn grupos vinculados a
movimentos populares. Esta difici I for-
mular. em perguntas, as raizes dos pro-
blemas que enfrentamos. Por isso you
escrever, da forma como consigo neste
momento, as questaes que sinto emergir
entre nOs:

Unidade e diversidade. Os moy
mentos sociais surgem como articulacdo
de grupos e pessoas para resolver pro-
blemas sentidos por todos. Mas, como
que constrOem metas e caminhos co-
muns, juntando objetivos, ritmos e pas-
sos diferentes, sem negar sua di yersida-
de e multiplicidade?

Dominacdo e exploracdo. Quan-
do se sobrepOem os interesses ou for-
mas de agir de alguns sobre os de outros,
ou quando alguns renunciam a interagir
criticamente corn os outros, criam-se re-
lacOes de dominacao. E quando o traba-
Iho de outros a uti I izado para beneficiar
exclusivamente a alguns, criam-se rela-
ebes de exploracdo. Como, entdo, evitar
o surgimento ou promover a superaedo
dos mecanismos e dos processos de
exploracdo e dominaedo?

Isto pressupbe o entendimento de
uma questa() de fundo, que 6 a de como
a relacdo humana se configura como
mestre e discipulo„venhor e escravo.

0 con flito aparece nao so no meto-
do, ou seja, nos fins e nos caminhos
construidos. Mas sua raiz encontra-se,
principalmente, nos sujeitos, nas pesso-
as e nas relacOes que efetivamente se
cultivam.

Nos mesmos, num momento, num
contexto, numa dimensdo, sentimo-nos
construindo a prOpria subjetividade e

intersubjetividade de maneiracritica, cri-
ativa, amorosa, soliddria. Em outro mo-
mento, contexto ou dimensao, flagramo-
nos reproduzindo mecanismos e proces-
sos de sujeicao e a dominacao.

Mdltiplos fatores podem interferir
nesta mudanca de sentidos de nossas
praticas e de nossas relacOes. 0 medo,
urn fator importante. a fuga, o ndo-
enfrentamento do medo, do risco de per-
da e de morte, possibi I ita a descoberta do
novo, do inusitado, do não estabelecido,
do inseguro e ...I ivre. Quern foge do risco,
se submete. Quem enfrenta o risco, I iber-
ta-se. E o que diz Hegel, ao analisar a
relacdo entre autoconsciencias e ao des-
crever a dialetica do senhor e escravo. E
ja dizia a sabedoria crista: quern ndo
arrisca a prOpria vida, perdé-la-a; quem a
arrisca, salva-la-a. 0 texto da Neila, no
livro 0 sujeito em questdo, tambem refle-
te sobre o medo e a prodded° do conhe-
cimento.

Então, o fundamental na constru-
ed() do metodo, e cultivar entre nOs a
capacidade e a disposicão de arriscar, de
assumir e enfrentar os prOprios medos,
para interagir corn outros. E, na relacdo
corn companheiros que assumem esta
disposieão, a possivel sentir a pr6pria
soliddo acompanhada (como canta o
cubano Silvio Rodrigues em Yolanda). A
solidariedade d, pois, o resultado destas
opcOes e destas relacOes que construi-
mos momento a momento. Da mesma
forma que o isolamento egoista, ou a
timidez submissa, e expressdo da fuga
dos prOprios medos que nos atravancam
na construed° e real izacdo dos prOprios
desejos.

E justamente esta questa() que
tento expressar na poesia que aqui retor-
no, a m6 de conclusao:



Medo e catinho

Meu coractio, nao sei porque.
bate feliz quando le ye

e as meus olhos ficam sorrindo
e, pela rua, ydo te seguindo
mas, mesmo assim, foge.s de mim.

Do que tens medo minha amigo?
Medo de amar e ser amada,
e, no amor, se perder e levar o
amado a perdiceio?

Alas a dor de se perder no amor e prazer,
felicidade imensa, profunda, Unica.
A dor, da fuga ao medo, é sofrimenlo
amargo, sem esperanca, esterit

Medo todo mundo sense.
Eu sinto, to senses.
0 medo te Lorna, te envolve a todo
instante, por todos os lados.
Tudo, todos se lornam
ameacas aos tens desejos e so-
nhos.

Como numa noile sem lua:
coda vulto de neblina
é urn fantasma envolvente
que, porem, se desfaz
ao ser penetrado por tea calafrio.

Como coo bravo:
se dele fogey,
te persegue e estracalha:
mas, se o ameslras.
obedece e le protege.

Ndo fujas ao medo:
ao penetrar no seu coraceio.
acolhendo no teu venire suns razaes,
vain encontrar o
amincio do novo.

a coragem, a ousadia
criadora de ti e de mim.

MotrIvii®41cia

Ah, se to soubesses como sou too
carinhoso
e muilo muito que te quern
e como e sincero o meu amor
ndo fugirias mais de mim,
nao, nao!

Meu coraciio, nao sei porque,
bate feliz...

Notas

Poderiamos tambdm associar a iddia
de metodo o termo meta (vindo do
latim meta), que significa ao mesmo
tempo balize, limite e objetivo.

2 "Nenhum deus filosofa ou dleseja ser
sabio - pois jd e assim como se
algudm mais d sdbio, nao filosofa.
Nem tambdm os ignorantes filosofam
ou desejam ser sabios; pois d nisso
mesmo que esta o dificil da ignoran-
cia: no pensar, quem nao d urn homem
distinto e gentil, imagina ser deticien-
te naquilo que nao pensa the ser pre-
ciso" (PLATAO, 0 Banquete. Trad.
Jose Cavalcante de Souza. Sao Paulo,
AbrilCultural, 1972. Colecao Os Pen-
sadores, v. III. p.41).

Ver FREIRE, Paulo. Pedagogia do
Oprimido. 3a ed. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1975, p. 79.

No texto A filosofia na forrnacao do
educador. Saviani (in: Do senso co-
mum a conscidncia filoseica. sao
Paulo, Cortez, 1980, p.17-30) apresen-
ta 'a filosofiacomo umareflexao (radi-
cal, rigorosa e de conjunto) sobre os
problemas que a realidade
apresenta"(p.27).

Este d o sentido dialetico da relacao
entre teoriaepratica. Cf. VASQUEZ,
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Adolfo Sanchez. Filosofia da Praxis.
(Filosofia de la praxis). Trad. Luis
Fernando Cardoso. Rio de Janeiro,
Paz e Terra, I 968.456p. (Serie Rumos
dacultura modema, I I ). Cf. tb. JARA,
Oscar. Concemlo Dia letica da educa-
cAo popular. SAo Paulo : CEPI S, maio,
1985. 34p. (Texto de apoio, 2).

6 Ver, porexemplo, LEFEBVRE, Hemri.
L6gica formal/lOgica dialetica
(Lgique formelle. Logique dialectique).
Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de
Janeiro : Civilizacäo Brasileira, 1975.
302p. (Colecao Perspectivas do ho-
mem, 100).


