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RESUMO

Este texto procura refletir
sobre questOes relativas a minha

vivência enquanto professora numa
Instituic5oUniversitaria,

explicitando como ocorrem as
relacOes pedagOgicas que al se

estabelecem em termos de saber,
poder e producào de subjetividade,

ou seja, como acontecem os
discursos pedagOgicos e as

normas disciplinares institucionais,
que vào inscrevendo nas

interioridades dos individuos as
verdades e saberes corretivos, de

normalizac5o, modelando as
subjetividades, estabelecendo,

desta forma, padraes de comporta-
mento que transformam os diferen-

tes em deficientes.

ABSTRACT

This text tries to reflet on
questions related to my own
experience as a teacher in a
University Institution, stating how
the pedagogical relations, which
are established in the university
itself, occur in terms of knowledge,
power and construction of
subjectivity, that is, how the
pedagigical discourses and the
institutional disciplinary norms,
which dictate the truths and
corrective knowledge to the indivi-
dual, happen, in terms of
normalization.And as a
consequence the subjectivities are
formed. this way, standards of
behavior, which turn the different
into the deficient, are established.
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Introducäo

oda vez que tenho
que produzir um es-
crito, procuro par-
tir de elementos de
minha prOpria ex-
periencia, refletin-
do sobre os proces-
sos que vi se desen-
rolar a minha volta,
isto é, para produzir

algo, preciso que este algo seja centro
de meu interesse. E é de dentro dos
processos que vivi num tipo de institur-
45o burocratica como a universidade e
que estão, de certa forma, ligados as
relacees vividas por cada urn de nos que
eu procuro refletir.

Ao longo desta trajetOria, enquan-
to "professora" Universitaria - em um
dos centros da UFSC, Centro de Des-
portos - e, ao mesmo tempo, "aluna-
escolarizada" em urn outro centro -
Centro de Educacao - comecei a perce-
ber como aconteciam as relacOes que
eram estabelecidas nesta instituicao de
ensino. Os discursos enunciados pelos
professores como verdadeiros e as re-
layOes de forya que af se estabeleciam
sempre me deixaram curiosa no senti-
do de ir procurar respostas, ou seja, de
perceber como isto ocorria, de ir pro-
curar a sua genese. Creio que devo mui-
to desta curiosidade a Foucault que me
ensinou a compreender como se davam
os discursos de saber e as relayOes de
poder na instituiyao universitaria. 0 que
mais me incomodava é que não conse-
guia arrumar tempo para estudar e
pesquisar esses assuntos que eram do
meu interesse jd que ocupava quase todo

o meu tempo corn questees burocrâti-
cas, tais como: relatOrios, reuniOes,
relatos de processos onde "perdia" ho-
ras e dial e, a "prOpria vida", tentando
convencer pessoas do que achava cor-
reto e, no moment() da votay5o nos
conselhos e colegiados, o "argumento"
não contava nada, o que contava era a
"force que eu poderia ter politicamen-
te, isto é, tudo dependia da estrategia e
da tatica que conseguisse montar para
que as coisas fossem aceitas e, princi-
palmente, do lado de quem eu estava.

Hoje consigo compreender me-
lhor como estas questees funcionam
no dia-a-dia, ficando mais claro: por-
que determinados professores nas suas
disciplinas precisam classificar, julgar
e punir corn conceitos baixissimos
aqueles academicos que se contrapoem
as regras determinadas pela instituiy5o;
porque nos concursos realizados na
universidade utiliza-se a estrategia dos
candidatos serem avaliados por tres pro-
fessores, onde nonnalmente estäo dois
do lado de quem detern cargos de poder
e um do lado contrario - e a isto chama-
se democracia; porque os estudantes
tem que se submeter a ordens/regras no
qual eles nao participaram da sua elabo-
racdo; porque certas disciplinas entrain
na grade curricular e outras não, depen-
dendo dos professores que compoe os
colegiados e de quern esta coordenan-
do o curso; porque se racionaliza certo
tipo de organizacdo escolar e certos
conteridos na transmiss5o, sem se ques-
tioner nunca a racionalidade que infor-
ma essa organizacão e o estatuto dos
saberes que são objeto de transmissão;
porque a universidade atraves de seus
estatutos e regimentos se preocupa em
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escolarizar/disciplinar e a pedagogia ai
utilizada em produzir discursos de
verdade que nunca se encontram; por-
que e dado o direito de
"representatividade" 2 aos estudantes,
fazendo-os acreditar que seu voto nos
conselhos pode modificar alguma coi-
sa em termos estruturais.

0 que se compreende, hoje,
que as relacOes de tipo formal utilizada
nas instituiciies universitarias, dificul-
tam a interlocucao, o que implica que a
maioria das necessidades socials sejam
realizadas quase sempre a partir de es-
truturas que se integrem ao sistema de
representatividade formal e institu-
clonal, revelando-se incapazes de esti-
mular iniciativas de miter coletivo.

A 'neje abnegada exerce a
ditadura da servideio

0 amigo solicito exerce a
ditadura do favor

A caridade exerce a ditadura
da divida

A liberdade de mercado
permite que voce aceite os
preps que Hie silo impostos

A liberdade de opiniiio permite
que voce escute aqueles que
opinam em seu none

A liberdade de eleicylo permite
que voce escolha o moth°
coin o qual sera devorado.3

A partir de algumas reflex -6es so-
bre as questOes expostas acima, pude
compreender melhor toda especie de
dificuldade, de obstaculos os quais se
defrontarn aqueles que thzem parte da
instituicao e querem mexer corn esta
estrutura que e organizada para funcio-

nar dentro de "certas regras"4 . Apren-
dendo as regras ditadas pelos discursos
que acontecem nesta instituicao e o
significado do que e preciso fazer para
entrar neste jogo de interesses, apreen-
de-se a ser urn individuo dOcil que res-
peita muito bem as regras, assim como
tambem, o que ser este tipo de indivf-
duo significa.

A Pedagogia e as
Tecnicas Particulares
de Governo

De forma geral, a pedagogia - en-
quanto discurso da educacdo - tern
enfatizado o autodisciplinamento, pelo
qual os estudantes devem manter a si e
aos outros sob controle. Sabemos que a
pedagogia se baseia em têcnicas parti-
culares de "governo" produzindo em
diferentes momentos regras e praticas,
tambem particulares. 0 governo exige
daqueles que sao dirigidos atos de obe-
diencia, submissiio, atos de dizer a ver-
dade, que tern como particularidade o
fato de que ao sujeito a exigido "se
confessar", dizer a verdade sobre si
mesmo, sobre as suas faltas, os seus
desejos, isto e, nao e exigido apenas
que obedeca, que seja disciplinado mas,
tambem, que enuncie o que 6, para ennio
poder melhor conliece-lo e assim
produzir a sua subjetividade.

Com o tempo comecei a perceber
aquilo que Foucault chama de
subjetivacao 5 , ou seja, como se da a
histOria dos diferentes modositecnicas
que transformam os seres humanos ern
sujeitos "sujeitados".
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Em muitos momentos, tambem
percebia que a academia havia
escolarizado o meu pensamento atra-
yes de certos procedimentos de "gover-
no"6 , introjetando-me a verdade do es-
tatuto de urn tipo de ciencia que descar-
tava tudo o que tivesse relacao corn
emocao, desejo, percepcao, intuicao.

Hoje, consigo ter mais claro que
todo o sistema de educacao e urna for-
ma "politica" de manter ou modificar a
apropriacao dos discursos, corn os sa-
beres e poderes e que essa producao do
discurso e, ao mesmo tempo, controla-
da, selecionada, organizada e
redistribuida por determinado nrimero
de procedimentos que tern por fungi-to
controlar os acontecimentos que po-
dem se desdobrar a partir dal.

A partir disto, entao, eu diria que
quem trabalha numa organizacao
institucional precisa ter claro a impor-
tancia de sua "luta", ou seja, que estra-
tegias e taticas ele se utilizara nesta
guerra de interesses, descartando cer-
tos tipos de acordos e reformismo que
quase sempre sao sugeridos, propostos
por pessoas que nao desejam mudar
suas mentalidades, combatendo todos
os controles e restricOes. Não se trata,
pois, de diferenciar o que ha de verda-
deiro ou falso no discurso pedagOgico
que al ocorre, mas de compreender sob
que "regras" ester discursos foram enun-
ciados e, neste contexto, quail foram e
quern foi excluido deste processo.

Percebo corn mais clareza como
a universidade ainda esta presa a exerci-
cios autoritarios que infantilizam e
escolarizarni cada vez mais os estudan-
tes, incapacitando-os de viver a sua au-
tonomia. Temos professores, por exem-

plo, no curso de formacao em Educa-
cao Fisica - e, diga-se de passagem,
bastante titulados (doutor) - que ainda
exigem do academic° a execucao de
gestos motores/performance tecnicas,
corn o objetivo de avaliar o seu desem-
penho fisico. Estas sac) praticas que
fazem corn que haja um retrocesso em
termos pedagOgicos neste curso de for-
macao. 0 que deveria ser urn lugar de
pesquisa, de construcao e socializacao
de conhecimentos - discurso bastante
utilizado na Universidade - passa a ser
um lugar onde prevalece a reproducao
de urn determinado padrao de conheci-
tnento, de movimento, produzindo um
determinado tipo de individuo normali-
zado.

Outro discurso bastante utiliza-
do neste curso de formacao é aquele
que vincula a Educacao Fisica a sande, a
melhoria da qualidade de vida. No en-
tanto, nao se questiona: o que 6 ter boa
qualidade de vida? Penso que pars pos-
samos compreender porque este é o
discurso de verdade mais forte nesta
area de conhecimento, temos que bus-
car como os individuos foram produzi-
dos pelas "regras" que foram
estabelecidas a partir de conhecimen-
tos especializados tais como a Medici-
na, Psiquiatria, Direito, Engenharia,
Educacao Fisica atraves de quesaies
relativas ao calculo, ao exito, a padroni-
zacao dos exercicios fisicos que pu-
dessem formar um tipo ritil e dOcil.

Ndo pode olhar a lua .cent calcu-
lar a distancia

Nao pode olhar tuna cirvore sent
calcular a lenha

Nilo pode olhar unt quadro sent
calcular 0 prego
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Nclo pode olhar um cardcipio sem
calcular as calorias

Nao pode olhar um homem sem
calcular a vantagem

Nao pode olhar uma mulher sem
calcular o risco8

Incorporando este tipo de discur-
so, estes profissionais da area, tornam
os seres humanos cada vez mais instru-
mentals aos fins do Estado, cristalizan-
do ai as relaceies de poder que perpas-
sam a sociedade. Foucault salienta que
e preciso observar a racionalidade do
Estado enquanto surge, assim tambem
como estudar qual foi seu primeiro pro-
jeto de "policia" para compreender
Com desde o principio o Estado foi ao
mesmo tempo individualizante e totali-
tario. Este autor explica que a
racionalidade politica tem se imposto
ao longo da histOria das sociedades
ocidentais, primeiro se enraizando nas
ideias de urn poder pastoral, e depois
nas ideias da razäo de Estado. Portanto,
estes investimentos na sadde, no espor-
te, na educacao, s ea° agora investimen-
tos instrumentals no individuo, para que
se controle melhor a populacäo.

A Igreja diz: 0 corpo e uma cul-

Pa.
A Ciencia diz: 0 corpo e uma
maquina.

A Publicidade diz: 0 corpo e um
ne gOcio.

0 Corpo diz: Eu sou uma festa9

Estudos de Foucault permitem
diner que desde o sec. XVIII houve uma
preocupacilo em governar o corpo atra-
ves do controle disciplinar'° do indivi-

duo e do controle da populacdo, incul-
cando habitos de satide e higiene. Pey,
apoiada no autor acima citado, explica
que as mercadorias são gerenciadas e
negociadas, vendidas atraves da presta-
cao de servicos ou transformadas em
inotivacdo para instituir uma continua
competitividade de todos contra todos
e de cada urn contra si mesmo na busca
de superar e superar-se. As disciplinas
produzem tipos sujeitados, fornecendo
identidades, individualizando-os, dei-
xando marcas em seus corpos.

Tudo tem, todos temos, rosto e
marcas. 0 cao e a serpente e a
gaivota e voce e eu, quem vive e
quem viveu e todos os que cami-
nhatn„ve arrastam ou voam: to-
dos temos rosto e marcas. Os
maias acreditam nisso. E acre-
ditam que as marcas, invisiveis,
sun mais rosto que o rosto
vet. Pela marca conhecem voce"

Ferreira salienta que assiste-se a
urn desenvolvimento progressivo des-
se tipo de conhecimento em paralelo
corn a criacao de outros que foram
emergindo em funcdo das relaciks de
poder que iam se estabelecendo na so-
ciedade discipliner. Trata-se sobretu-
do, de desenvolver urn tipo de ensino
que possibilitasse preparar o cidadiio
para uma sociedade de producao e de
consumo de bens e servicos de natureza
mercantil autoritäria. E esta racio-
nalidade instrumental e utilitarista
baseada no interesse e na compe-
titividade que vai ser objeto de es-
truturacao dos homens na sociedade

Neste contexto, a crianca trans-
forma-se num cidaddo util atraves de
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estagios de crescimento e é papel do
"bom, professor", cientificamente trei-
nado, facilitar esse desenvolvimento.
Esse progresso "desenvolvimentista" da
natureza infantil, eloqiientemente de-
fendido por Rousseau, ganhou adeptos.
Por volta do sec. XX, os colegios da
Europa e da America do Norte estavam
"treinando" os professores numa peda-
gogia do desenvolvimento, apropriada a
cada estagio de desenvolvimento racio-
nal da crianca. Esse conhecimento per-
mitia ao professor prever as ocorrenci-
as na aula e antecipar a conexilo entre
estimulo e mac -do, ou seja, diagnosticar
e interpretar o comportamento da cri-
anca. E, pois, por intermedio da educa-
cdo das necessidades humanas que a
estrutura social imprime a sua marca
nos individuos. E, para conseguir isto,
"exercita-se" 12 criancas a dominarem
reflexos, a inibirem medos. Desta for-
ma, as regras transmutam-se em costu-
mes, em adestramento, em habito n .

Por urn lado, percebo de funda-
mental importfincia que os profissio-
nais da educacdo passem a olhar corn
mais atencdo para os procedimentos de
nossas instituiciies educacionais, ques-
tionando os regimes de verdade dos
discursos, examinando aquilo que fez
corn que sejamos o que somos. Penso
que é tarefa politica do profissional da
educacdo, no seu setor de trabalho, lu-
tar continuadamente para identificar a
origem dos "regimes de verdade e as
relacOes de forca" que se estabelecem
neste cotidiano, armando-se de estrate-
gias e taticas que facam inverter o jogo
da dominacão. Por outro lado, é preciso
evitar que se silencie a "di ferenca", que
se exclua aqueles que ndo concordam

corn as verdades discursadas e que nib
se submetem as regras que sdo determi-
nadas que cumpram, ou seja, evitar a
sujeicdo no qual os sujeitos sdo sujeita-
dos atraves de coercdo fisica ou psico-
lOgica.

Beltriio explica que é a partir dos
discursos pedagOgicos e das normas
disciplinares institucionais, vac, se ins-
crevendo nas interioridades dos indivi-
duos as verdades/saberes corretivos,
de normalizacdo que vao modelando as
subjetividades. Estes saberes rotulam e
&to sentido aos comportamentos, as
atitudes, aos atos, as relaciies, fabri-
cando/produzindo o individuo de
modo que ele corresponda com fideli-
dade as verdades, isto é, ao padrdo de
individuo que a sociedade necessita.

Quando a Diferenca
Vista como Deficiencia

Para que se possa ter uma melhor
compreensdo destas questiies Foucault
prop& que se analise os procedimen-
tos que excluem dos discursos as sin-
gularidades/diferencas, tornando-as vi-
siveis. Para isto, diz ser necessario, por
um lado, urn posicionamento autOno-
mo que deve desenredar a trama das
normas, das exclusOes que se ado nos
discursos e, por outro, um procedimen-
to no sentido de reencontrar o discurso
em seu surgimento, no lugar onde foi
produzido.

A existéncia de uma serie de dis-
criminacOes dos estudantes que se di-
ferenciam dos padriies normalizados
no interior da instituicdo universitaria
é, ainda, muito forte ao ponto de consi-
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derar a diferenva como deficiencia.
Muitos sdo os professores que nao res-
peitam as diferencas de saberes dos
estudantes, exigindo que todos pensem
e facam as mesmas coisas. Desta for-
ma, estes estudantes precisavam se sub-
meter as normas/padroes estabelecidas
por eles para que possam receber a
recompense: uma boa nota. Aquilo que

mais valorizado pelos professores na
universidade e, nas escolas como urn
todo, e o processo classificatOrio. Neste
contexto, fica muito dificil lidar corn
desestruturacao das modalidades de
controle pedagOgico, que tem como
estrutura o julgamento, o exame. Se
isto nao funciona a instituicdo nao so-
brevive. Por isso mesmo, ela procura
corrigir aqueles - tanto professores,
quanto os estudantes - que saem "fora
dos trilhos",	 sufocando, reduzindo ao
silencio, desqualificando a voz dos "di-
ferentes".	 Aqueles que tem autono-
mic, são sufocados por urn discurso do
disciplinamento que passa pelos cor-
pos, pelas lOrmas de manifestacdo da
inteligencia, pelas formas de represen-
tacdo caricatas do mundo e pelos mo-
dos de agir. Barbosa explica que na
escola nao ha lugar para o heterogeneo.
Os professores que nao repetem, que
nao desejam ser burocratas, que dese-
jam pensar diferente, propondo jeitos
diferentes de trabalhar corn os diversos
tipos de saberes, colocando sua subje-
tividade no ato criador de ensinar, tarn-
bem estardo excluldos.

Filhos de ninguem e donor de
nada, Os que sa-o nenhuns Os que
nao silo, embora sejam que nao
Jabot: idiomos, falam dialetos
que nao praticam religioes, pro-

ticam supertiviio que nao fazem
arte, fazetn artesanato que nao
silo serer humanos, silo recur-
sos humanos que nao tem cultu-
ra, tem jOlclore que nao tern cara,
tern bravo gue nao tem nome,
tem nattier() que nao aparecem
na histOria universal, aparecem
nas paginas policiais da impren-
sa local os ninguens, que custam
menos que as balas que Os
mata."

Foucault explica que cada dpoca
caracteriza-se por uma configuracdo
subterranea que molda a cultura, uma
trama do saber que torna possivel toda
uma producdo de um tipo de discurso
cientifico que a enunciado. Trata-se de
ver de que modo, segundo que "regra"
se formaram as dualidades destes dis-
cursos que sdo enunciados, tail como:
bom/mau, certo/errado, razdo/desrazdo,
apto/ndo apto, licit° e ilicito, inclusdo/
exclusdo etc. Este autor explica que a
norma esta ancorada no saber, na medi-
da em que fixa os "criterios racionais"
que aparecem como objetivos e, ao
mesmo tempo, esta ancorada no poder
de dominacdo, na medida em que cons-
titui os principios de regulacdo da con-
duta dos individuos na sociedade.

Por isso mesmo, e preciso saber
o que ocorre quando entramos no do-
mini° da moral, da etica e da estetica,
que sdo constituiclas de valores e nor-
mas de comportamento que tem a ver
com o "dever".

A force come o medo.

0 tiled() do silencio atordoa as
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0 medo ameaca;

Se amar, vai pegar Aids.

Se fumar, vai pegar cancer.

Se respirar, vai se contaminar.

Se beber, vai ter acidentes.

Se comer, vai ter colesterol.

Se falar, vai perder o emprego.

Se caminhar, vai ter violencia.

Se pensar, vai ter angastia.

Se duvidar, vai ter loucura.

Se sentir, vai ter solidao.'5

E preciso saber como os estudan-
tes que nao se encaixam no "padrao de
normalidade" 16 sao classificados, tra-
tados; que instancias decidem sobre a
sua vida; que estrategias sao utilizadas
para produzi-lo de determinada forma,
em suma, em que rede de saberes e de
praticas pedagOgicas os mesmos es-
tat) inseridos. Precisamos, pois, enquan-
to educadores sermon capazes de ado-
tar, pelo menos em parte, o ponto de
vista dos estudantes que fracassam, da-
queles que sao estigmatizados pela es-
cola, porque so assim, entendo que es-
taremos contribuindo para uma impor-
tante modificacao nestas relacOes que
la se estabelecem. No entanto, isto nao
é facil quando tivemos uma histOria de
vida escolar bastante autoritaria que nos
incita a reproduzir o ja vivenciado, a
transmitir saberes formais como se
fossem os unicos. Saberes ester que
sao desenvolvidos atraves do exercicio
do poder e que sao usado para produzir
individuos governaveis atraves da nor-
malizacäo e da tecnica de indivi-
dualizacao. Neste contexto, o "exame e
a confissao" ocupam urn papel essen-

cial pelo fato de exporem para o indivi-
duo sua prOpria "identidade", usando de
tecnicas apropriadas que permitatn clas-
sificar objetivamente o problema, exi-
gindo determinado tipo de correcao.

Busquei a compreensao da gene-
se dos mecanismos disciplinares do
exame e da confissao nos escritos de
Foucault, quando ele se refere ao enca-
minhamento que a Sociedade Pastoral
dava aos mesmos. Ele explica que o
cristianismo impOs/impeie a sociedade
uma serie de condicOes e de normal de
conduta com o fim de obter certa trans-
formacao de como o individuo atua so-
bre si mesmo. Deve assegurar o conhe-
cimento de cada um, apropriando-se de
instrurnentos essenciais, tais como a
confissao", o exame de consciencia,'
de direcao da consciencia e de obedien-
cia corn a finalidade de conseguir que
os individuos renuncie ao mundo e a si
mesmo. Um conhecimento da socieda-
de pastoral que Foucault diz se compa-
rar a urn jogo estranho, cujos elemen-
tos sac, a vida, a morte, a verdade, a
obediencia, os individuos, a identidade.
A partir da utilizacao destes dispositi-
vos "a raza- o" adquire um status moral,
fundando a culpabilidade, a incompe-
tencia, a ausencia de autoconfianca, a
perda e debilitamento da identidade,
tomadas como distintas forums de pa-
tologias. Neste sentido, o discurso
pedagOgico e o terapeutico (podemos
citar aqui como exempt() propostas que
vem surgindo na area da Educacao Fisi-
ca, de implantacao de contetidos pre-
ventivos relacionados a sande para os
escolares) se unem, se relacionam, ou
seja, a educactio se entende e se pratica
cada vez mais como terapia e a terapia
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se entende e se pratica cada vez mais
como educacao ou reeducaedo. 0 dis-
positivo pedagOgico/terapeutico defi-
ne e constrOi o que e ser urn individuo
"formado e sdo". E isto, normalinente
aparece como espaeos de desenvolvi-
mento, de mediae -do, de conflito, mas
nunca como "espaco de produedo de
subjetividade".

Ensaiar Novas Formas
de Pensar, Fazer e Sentir
Navegando por Mares
ainda Desconhecidos

Nao esta cravado nuns lugar. As
montanhas e as arvores tem o
destino na raiz; mas o mar foi,
como nos, condenado a vida va-
gabuncla. Ares marinheims: nos,
homens du costa, fomos feitos de
mar, nao de terra. E sabemos
disso muito bear, mesmo que a
gente nä° saibu, quando vamos
navegando nu mare das ruas da
cidade, de cafe em cafe, atraves
da brume viajamos rumo ao por-
to ou ao naufragio que espera
por nas nesta cidade'9

Enquanto educadores, precisamos
utilizar ferramentas teOricas para pen-
sat- de outro modo estas relacides que
siio estabelecidas na sociedade, refle-
tindo sobre o papel da pedagogia como
produtora dos sujeitos que sdo sujeita-
dos e percebendo de que maneira eles
foram fabricados no interior dos apara-
tos de subjetivacao.

A minha intencdo corn este texto,
e de refletir sobre o contexto universi-
tario, alertando sobre a reducdo dos
saberes que acontece nesta instituiedo,
procurando navegar por outros mares
ainda desconhecidos, ou seja, indo con-
tra a todas as ideias ditas "necessidades
universais", que sao produzidas pelos
discursos de verdade. Com isto tido 6
possfvel que se aceite representar o
outro, falando por ele, dizendo-Ihe como
resistir e sim, "minar os focos de po-
der" daqueles que oprimem, expondo
suas prciticas.

0 que se pretende ndo e fazer uma
proposta para que o professor possa
aplica la com a sua turma, na escola em
que trabalha mas, fundamentalmente,
fazer com que o mesmo venha a pensar
e fuzer diferentemente do que faz,
modificando a sua prOpria "maneira de
ver" o seu trabalho. Quando me refiro a
minar estes focos, estou concordando
que onde existe poder, existe, tambem,
"resistencia", que o poder produz
tiplos pontos de resistencia contra si
mesmo.

Entendo, pois, que para que o pro-
fissional da educacdo possa avancar em
alguns pequenos pontos, em alguns ti-
pos de relacao na organizaedo
institucional, necessario se faz que ele
rompa coin o cfrculo vicioso criado
pela disciplinacdo dos saberes e pela
disciplinaedo dos sujeitos na sua prati-
ca pedagOgica e, principalmente, na sua
prOpria vida. E necessario que ele passe
a buscar imaginar o presente como uma
coisa diferente daquilo que 6, transfor-
mando-o, isto e, apreendendo-o no que
6. Que assuma a forma da "transgres-
s -do" nas coisas que faz, into contra as
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identidades, praticas e objetivos educa-
cionais hegemOnicos, "subvertendo e
deslocando" as relacOes de poder que
envolvem a educacao, constituindo as-
sim novos sujeitos. Para constituir no-
vos sujeitos, o primeiro passo, consiste
em desafiar a ordodoxia dos saberes,
percebendo muito bem como se (16 a
lOgica interna de funcionamento das

ou seja, as funcOes impli-
citas que elan curnprem. Na universida-
de, as lutas que ocorrem, sac) lutas por
"interesses", pelo poder de dirigir e
coordenar instituicOes e nao lutas te6-
ricas, lutas por ideias como comumente
se enuncia.

Acredito, pois, que é necessario
ensaiar novas formas de pensar, novas
formas de fazer, de sentir, de perceber
que levem a urn tipo de organizacao
mais horizontal, nao hierarquica, abrin-
do caminhos a outras formas de relacao
menos autoritaria no ambiente univer-
sitario. Ter o processo de liberdade ,
de ato-poder como projeto, numa aber-
tura para possibilidades de estudantes e
professores poderem fazer diferente-
mente do que se fazem, para formas de
nos vermos a nos pr6prios e as nossas
praticas pedagOgicas de forma diferen-
ciada. Ter presente um projeto de auto-
invencao, desafiando e surpreendendo
a si prOprio, experimentar-se no ato de
fazer. No entanto, para agir desta forma,
o educador precisa conceder especial
atencao a transgressao, arriscando a
prOpria verdade, as prOprias crencas,
perguntando nao o que é verdadeiro e o
que é falso mais, quirk os "efeitos" de
dizer que into é verdadeiro e aquilo nao
o 6, utilizando a mudanca de regras,

desde as relacties entre si ate as rela-
cOes corn os diversos tipos de saberes
e corn a estrutura institucional.

Entao, o que interessaria ao edu-
cador que Liao quer produzir uma subje-
tividade submissa'? Penso que interes-
saria a ele criar espacos de resisténcia
a nivel das relacOes de forcas indo con-
tra toda especie de discriminacao, de
habit° e, espacos de liberdade a nivel
do pensar, agir e sentir, utilizando para
isso da "memOria", isto 6, conhecendo
as tâticas e estrategias precisas de "go-
verno" no qual o sujeito é sujeitado.

Um reftigio?

Uma barriga?

Um abrigo onde esconder quan-
do estiver se afogando na chu-
va, ou sendo quebrado pelo frio,
ou sendo revirado pelo vento?

Terns urn esplendido passado
pela frente? Para os navegantes
com desejo de vento, a memOria é
urn ponto de partida'

Acredito que é abrindo as janelas
do visivel, quebrando o universo do
enunciavel. E onde a universidade "fra-
cassa", onde ela nao consegue ser corn-
petente naquilo que se propOe, nos pe-
quenos espacos de liberdade que sur-
gem dentro dela, que talvez possamos
encontrar novas formas de pensa-la para
que ela se tome diferente. Para isto o
educador precisa despojar-se de si mes-
mo navegando ern busca de riscos, de
caminhos desconhecido, gerando pos-
sibilidades de fazer as coisas diferente-
mente para si e para os outras.

Musil (apud Barbosa) explica que
este educador precisa ter 0 senso de
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possibilidade" , inventando estrategias
e tat icas que contribuam para o rompi-
mento de amarras de praticas educativas
instituidas, construindo urn espayo onde
se possa viver a expressao, a criacao, a
reapropriacao do saber, a experiencia
de ver o pensamento a partir de outras
regras, demonstranclo assim a relativi-
dade da verdade, da moral, da etica e da
estetica. Criar condicOes para produzir
urn novo tipo de subjetividade onde se
possa revelar singularidades dissiden-
tes em educadores e estudantes corn o
objetivo de se contrapor a formacao de
subjetividades homogeinizantes. Para
isto, e precis() associar os diversos ti-
pos de saberes a nossa vivencia e de
nossos interlocutores, dando ulna di-
mensao existencial aquilo que fazemos.
SO existe vida onde existe troca, onde
existe relacao, fonte de prazer de sabe-
res novos, coletivo e instituinte e que
aconteca em condicOes igualitarias de
poder.

Ela esta no horizonte (...) Me
aproximo dois passos, ela se
alasta dois passos. Camitzho dez
passos e o horizonte corre dez
passos. Por mais que eu cami-
nhe, janzais a alcancarei. Para
que serve a utopia? Serve para
isso: para caminhat".

Notas

Professora aposentada do Curso de
Educacao Fisica da Universidade
Federal de Santa Catarina e integran-
te do Nticleo de Alfabetizacão Tee-
nica do CED/UFSC e do NOcleo de
Estudos PedagOgicos em Educacdo
Fisica do CDS/UFSC. Mestre em

Educacdo pela UFSC.Endereco: Rua
Maria do Patrocinio Coelho - 358 -
CEP: 88040-230 - Pantanal -
FlorianOpolis/SC. Telefone: 233
1836.

2 Chaui (1984) explica que normal-
mente, confunde-se representaceio
corn participacdo: a primeira dele-
ga poder do meu ato a outrem e a
segunda assegura que meu ato esteja
investido de poder, mobilizando
periOdicamente os individuos para
melhor despolitiza-los. Conforme
Mendel e Voght (1988) o ato poder
institucional (politico) permite ao
individuo medir o poder do seu ato
pelos dos que produz e, desse modo,
avaliar o seu prOprio poder, julgando
o controle que tem ou nao dole des-
cobrindo de que modo seu ato de-
sencadeia outros atos fora de si, no
social (politica). 0 politico 6, antes
de tudo, uma maneira de viver a ins-
tituicao de forma flexivel o sufici-
ente para comportar os contlitos e
utiliza-los de modo construtivo co-
letivamente. No entanto, precisamos
ter claro que ha a usurpacäo do poder
do coletivo pela burocracia da uni-
versidade impedindo que se alcance
o produto desejavel do trabalho pe-
dagOgico, isto 6, uma produc5o de
urn saber novo a partir da
reelaboracao ou reconstrucao do
conhecimento.

Janela sobre o rosto invisivel de
Galeano, 1994.

4 Estas regras produzem individuos
que aprendem muito bem como de-
vem participar ern uma pratica social
qualquer, ou seja, o que se pode e o
que nao se pode dizer e fazer em
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determinados lugares. Compreende-
se o porque nä° se pode dizer qual-
quer coisa, de qualquer maneira, em
qualquer lugar.

5 Foucault (1985) explica que a
"subjetivayao" do sujeito ou cons-
truck) da subjetividade consiste em
tecnologias do eu que permite aos
individuos efetuar, por conta prOpria
e corn a ajuda de outros, certo mime-
ro de operadies sobre seu corpo e
sua alma, pensamentos, conduta, ou
qualquer forma de ser, obtendo as-
sim uma transformacao de si mesmo
corn o fim de alcanyar certo estado
de felicidade, pureza, sabedoria e
imortalidade.

6 Foucault (1989) salienta que
governabilidade é o contato entre as
tecnologias de dominac5o dos de-
mais e as referidas a si mesmo.

Pey (1994) salienta que escola-
rizacdo, enquanto processo ins-
titucional que trata de um determina-
do contend° disciplinar, limita a Edu-
cacão entendida como processo de
preparacdo das pessoas para as prati-
cas de estudar, ensinar-aprender,
conhecer. Isto se dti porque na esco-
la o conhecimento passa pela sele-
cdo dos interesses politico-estatais
e econOrnicos, antes de constituir-
se conteudo escolar curricular.

Janela sobre um homem de exit° de
Galeano, 1994.

9 Janela sobre o corpo de Galeano,
1994.

10 Para Foucaul (1988) disciplinas
metodos que permitein o controle
minucioso das operacOes do corpo,
que realizam a sujeiyao constante de

suas foryas e lhes impbem uma rela-
cito de docilidade-utilidade, fOrmu-
las gerais de dominaciio, urn corpo
de processes e de saber, de prescri-
yOes, de receitas e dados. E desse
esmiucamento, sem dtivida, nasceu
o homem do humanismo moderno.

" Janela sobre o rosto invisivel de
Galeano, 1994.

12 Foucault (1987) explica que o exer-
del° é a tecnica pela qual dirige-se o
comportamento dos individuos para
urn estado terminal, impondo-lhes
tarefas repetitivas e graduadas, au-
mentando suas forcas produtoras e
diminuindo suas forcas politicas.
Para into, necessita-se escalonar o
poder, organiza-lo coin() rede e, ao
mesmo tempo, distribui-lo em de-
graus hierdrquieos, aumentando a
capacidade de producdo dos indivi-
duos.

" Qualquer ac5o frequentemente re-
petida, torna-se moldada em um pa-
drän, que pode, em seguida, ser re-
produzido corn economia de esfor-
co. 0 habit°, assim, implica que a

em questao (movimento/exer-
cicio) possa ser novamente executa-
do da mesma maneira e corn o mes-
mo esforco econOmico.

14 Ninguens de Galeano.

15 Janela sobre o medo de Galeano,
1994.

16 As regras que sae estabelecidas, os
examen, as classificacOes, as puni-
Vies, as promocOes determinam os
padrties normais de expectativas. Dal
o carater produtivo da regra. Nos
dispositivos pedagOgicos a dimen-
s5o juridica é a dorninante, é a partir
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dela que os professores julgam, es-
tabelecem criterios. E no criterio e
sob o criterio que as woes podem
ser determinadas e julgadas, ou seja,
integrada num sistema de valores, de
avaliacao.

17 A confissao, tal qual o exame sa-o
dispositivos que integram a produ-
cao do saber e a estrategia de poder,
o lugar onde a verdade e o poder
acontecem. 0 sujeito confessante
atado a lei e, pior que isto, se reco-
nhece a si mesmo em relacao a lei. A
confissäo a uma tecnica muito valo-
rizada pela sociedade para produzir a
verdade. Conforme Foucault (1985)
na cristandade a obrigacao de "dizer
a verdade" sobre si mesmo tomou
duas formas distintas: A exomo-
logesis que e uma forma espetacular
de o penitente exprimir o seu estatu-
to de pecador tornado manifesto em
pablica demonstracao, tecnologia do
eu orientada para a manifestacao do
ser (ontolOgica); e aexagoresis que
uma analitica e continua verbalizacao
dos pensamentos, levada a cabo numa
relacäo de total obediencia a vontade
de outro, tecnologia do eu orientada
para a analise discursiva do pensa-
mento (epistemolOgica). Ele chama
as tecnologias do eu cristdo de cons-
trucao do eu gnosiolOgico, pois
ha verdade a cerca do eu sent que haja
a rentincia, o sacrificio do eu.

' 8 0 exame de consciencia tern a ver
corn purificacilo.

19 Janela sobre o mar de Galeano, 1994.

2 ° Liberdade que se caracterize por uma
pratica peclagOgica inventive, blur-
ginativa, estrategica ao longo
urn ei xo de exercicio de poder, onde

seja possivel relacOes de poder de
resistencia, onde seja possivel criar
espacos de liberdade para pensar,
fazer e sentir de forma diferenciada
do instituido.

21 Janela sobre a memOria de Galeano,
1994.

22 Senso de possibilidade e definido
por Musil (1989) como a capacida-
de de pensar tudo aquilo que podera
ser, e nao de julgar que aquilo que e,
seja mais importante do que aquilo
que não 6.

23 Janela sobre a utopia de Galeano,
1994.
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