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0 que a pais, a /fberdade? Abscer é ao mesmo tempo nascer do
mundo e nascer no mundo. 0 mundo j6 esti constituldo, mas tam-
bem nunca completamente constiluido. Sob a primeira rekgeia so-
mos sokitados, sob a segunda somas abertos a ulna infinidade de
possiveis. Mas esta and//se é ainda abstrata, porque exishinos sob
as duos relagOesao mesmo tempo. Nib heinunca, pois,determinismo
e nunca escolha absoluta, nunca sou coisa e nunca consciencia nua.
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Resumo: Este trabalho procura aprofundar a leitura do processo de cons-
tituicäo das subjetividades escolares e a contribuicäo da pratica da filosofia
para a constituicâo de sujeitos mais livres nas escolas. Na primeira dire-
gào, a partir de algumas categorias propostas por Michel Foucault, anali-
samos dispositivos e tëcnicas de subjetivacão (constituicâo de individuos
em sujeitos) nas instituicties escolares. Na segunda, propomos trés linhas
diretrizes para urn ethos filosofante que vise a afirmacâo de prâticas reflexi-
vas de liberdade por parte de professores e alunos.
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Abstract: This article aims to explore the process by which subjectivity is
constituted in schools as well as the contribution that the practice of
philosophy offers toward the constitution of moreitee subjects. With some
categories of Michel Foucault, v‘T analyze the social techniques and
dispositives of subjectivation (constitution of individuals into subjects) in
educational institutions. We also propose three main principles for a
philosophizing ethos, which make it possible for teachers and students to
experience reflexive practices of freedom.
Key-words: subjectivity, Michel Foucault, teaching philosophy, philosophy
in school

*Professor da Universidade Federal de Brasilia / UnB

PERSPECTIVA. Horian6polis, v.18, n.34 p.143-158, jul./dez. 2000



144 • Walter Omar Kohan
Dois textos apresentados neste mesmo grupo de trabalho, na reunido

de ANPEd de 1998, chamam a ateneâo sobre o fato da educacdo contem-
porfinea nab estar contribuindo para a formaedo de pessoas donas de si
mesmas, enfatizando, ambos os textos, a produtividade da ideologia domi-
nante sobre os processos educacionais.' Assim, Jose Policarpo Junior
destaca que "as subjetividades, (...), encontram-se encarceradas, mas nao
extintas. Embora constituidas pelos individuos, sao-no, entretanto, sob con-
dieties totalizantes impostas a eles pela racionalidade imperante que grassa
no todo, mas que por lhes ser adversa, esta demonstra sua irracionalidade.
A educaeào assegura seu Lugar privilegiado nesse processo de
encarceramento. Tambem nela se configura o funcionamento da ideolo-
gia" (1998, p. 15). 0 autor argumenta, convincentemente, que a educaedo
nab apresenta hoje alternativas objetivas, frente a racionalidade exterior e
antageoica, aos individuos da qual a prOpria educacdo faz parte e que, na
medida em que nao reflita sobre suas dificuldades e impossibilidades caira
como vitima da ideologia que quer renegar. Por sua vez, o professor Silvio
Gallo estuda a produtividade do feneimeno ideolOgico nos processos
educativos. Distingue entre uma educacâo que subjetiviza, aquela que
"territorializa os individuos num determinado panorama ideolOgico" (1998,
p. 1) e outra que singularize, sendo esta a que permite a cada individuo
construir-se livremente. Nesse mesmo trabalho, o professor Gallo carateriza
a educacdo libertaria como urn "empreendimento verdadeiramente revo-
lucionario, urn golpe contra a sociedade de dominaedo que, articulada numa
maquina por demais complexa e bem azeitada, vem fazendo de nos parte
de suas engrenagens ha milhares e milhares de anos" (1998, p. 15).

Neste trabalho nos propomos contribuir ao debate aberto por estes
aportes, em duas direcOes. Por uma parte, procuraremos aprofundar a
leitura do processo de constituiedo das subjetividades na educaedo, corn
a atenedo voltada para a instituiedo escolar, desde uma outra matriz teO-
rica que a da andlise global de categorias como a ideologia ou a
racionalidade, valendo-nos de algumas propostas do filOsofo frances
Michel Foucault. Nesta primeira direedo, nos interessa estudar quais sdo
os mecanismos e as tecnicas atraves das quais urn individuo é constitu-
ido como sujeito, ou seja, como ele é sujeitado, nas instituieOes educaci-
onais. Por outro lado, analisaremos em que sentido a pratica da filosofia
nas salas de aula pode contribuir a uma educacdo libertaria e, mais espe-
cificamente, a constituiedo de sujeitos mais livres nas escolas. Neste
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ponto, procuraremos diferenciar-nos do discurso dominante da "educa-
cdo para a cidadania"; numa sociedade onde ninguem é cidaddo ou en-
tao o cidaddo é entendido simplesmente como urn mero consumidor, e
tambern dos programas de desenvolvimento de habilidades cognitivas,
que pressupOem uma tecnificacao da atividade em sala de aula. Propo-
mos uma pratica educacional que possibilite aos seres humanos constru-
irem, individual e coletivamente, praticas politicas de liberdade.

I. Michel Foucault: a sub jetivagao na escola

Sempre 6 necessario, penso, o trabalho sobre os limites, ou
seja, a labor paciente que d6 forma 6 impaciencia da liberdade.

M. Foucault

Diz-se que Michel Foucault era alguem obcecado pelo poder. Afir-
ma-se que esta era o tema central e quase (uric° de suas investigacOes.
Porem, num ensaio publicado dois anos antes de sua morte, 2 ao fazer uma
revisdo de sua obra, Foucault sugere que foi o sujeito, e ndo o poder o tema
principal de suas pesquisas. Foi o interesse pelo sujeito que o levou a inte-
ressar-se pelo poder. Assim, estudou a questao do poder porque o sujeito
humano esta sempre inserido tanto em relacOes de producao e significa-
Cab quanto em relacOes de poder (1983, p. 209). No entanto a histOria e a
teoria econOmicas proviam boas ferramentas para a analise das relacOes
de producdo, e a lingiristica e a semiOtica bons instrumentos para o estudo
das relaeOes de significacdo, rid° existia, quando Foucault desenvolvia sua
pesquisa sobre o tema, mais de trés dOcarlas atras, uma teoria sobre o
poder, mais do que aqueles estudos baseados em modelos legais, com uma
concepcdo apenas repressiva do poder. Estas teorias so da.'o conta de urn
aspecto do poder, aquele aspect() segundo o qual o poder é uma forca que
diz não, mas nao reconhecem a positividade do poder, a sua capacidade
afirmativa, todo o que ele produz. Eis ai a necessidade de uma teoria do
poder que auxilie a compreensdo de sua produtividade na constituicdo da
subjetividade nas instituicaes existentes. Como uma forma de subsidiar o
entendimento da questao do sujeito.

Mas, por que estudar o sujeito e sua constituicdo? Por que a ques-
tdo do sujeito? Para explicar isso a preciso antes reparar num movimen-
to interior que se produz na hist6ria da filosofia. Corn efeito, nesse dis-
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positivo intruso que é a filosofia convivem dois grandes aspectos, por urn
lado, a analise de conceitos ou problemas em termos universals, por ou-
tro, a analise critica de urn sucesso histOrico, de urn acontecimento da
atualidade; de uma parte, a preocupacdo pelo universal; de outra, a ocu-
pack) com o presente (1983, p. 216).

Assim sendo, desde o breve ensaio de Kant em 1784, "Was ist
Aufklarung?", a filosofia cada vez mais pergunta-se pelo momento pre-
sente. 0 que Kant se pergunta é o que esta acontecendo, o que é este
mundo, esse periodo que esta se vivendo, o que acontece, o que somos,
no presente, nesse momento histOrico particular, que chamamos de
Iluminismo. Segundo Foucault, na base desta interrogacab kantiana, a
seu tempo, encontram-se os componentes mais carateristicos do ethos
filosOfico: a problematizacao simultinea da relacao corn o presente, do
modo de ser histOrico e da constituicao de si mesmo como sujeito auto-
nomo (1984a, p. 571). 3 Foucault enfatiza que esta dimensao da filosofia
como analise critica do presente e de aquilo que somos num momento
particular, tornou-se cada vez mais importante ate nossos dias.

Certamente, diriamos que rdo é uma preocupacdo especificamen-
te moderna ou que nasca corn Kant. Pensemos por um momento nos
gregos. E notOrio que os filOsofos gregos, desde os pre-socraticos ate os
estOicos e epicureus estavam muito preocupados corn os acontecimen-
tos de sua epoca e refletem isso nos seus escritos filosOficos. Que outra
coisa preocupava a Her-delito sena° a forma em que os cidadaos de
Efeso nab compreendiam aquilo que ele chamou de logos? Como pode-
riamos explicar sendo o torn exortativo e admonitOrio dos seus textos, as
vezes acompanhado de criticas a figuras significativas do seu tempo,
criticas ainda presente nos fragmentos que chegaram ate Luis? Que ou-
tra coisa sena° a preocupacdo corn os valores dominantes no seu tempo
motivou a Socrates a filosofar? Nao é isso, pelo menos, o que diz aos que
o julgam na hora de sua defesa na Apologia de Socrates de Platao?
Nao é sua defesa uma critica feroz ao sistema politico e as costumes de
sua sociedade, a aquilo que os atenienses sac) nesse final do seculo V
a.C? Que outra coisa motivou a Platdo escrever a Repilbilea sendo a
decadéncia do regime politico e das formas da subjetividade dominantes
em Atenas? Trata-se simplesmente de alguns exemplos que mostram
que rfaio é nova a preocupacdo dos filOsofos corn o seu presente histOri-
co. Tambem tido é nova a preocupacdo dos filOsofos corn a subjetivida-
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de que sua 6poca contribui a constituir. Mais uma vez, essa é a principal
preocupacao de Socrates corn seus jovens interlocutores. Nal° em vao o
pr6prio S6crates fez do preceito dOlfico — conhece-te a ti mesmo — uma
bandeira de sua pratica filosOfica.

A seguir vamos destacar alguns dos aportes mais significativos de
M. Foucault para pensar a questa° da subjetividade - a pergunta "que
somos nos?" - em nosso contexto histOrico. Em particular nos ocupare-
mos de essa pergunta nas institui9Oes educacionais.

0 problema poderia colocar-se tambem da seguinte forma: o que
faz corn que sejamos aquilo que somos? Quais sào as formas de cons-
truir urn eu? Qual é o espaco dos mais diversos dispositivos institucionais
na construcao de uma subjetividade? Em que medida somos aquilo que
queremos, podemos ou devemos ser? De que forma urn sujeito tern em
si os outros, alem de ter-se a si mesmo? Certamente, trata-se de pergun-
tas enormes, formiddveis. Ndo intentaremos esgota.-las. Preocupa-nos
sim estabelecer algumas linhas a serem consideradas na hora de pensar
essas perguntas em situacao educacional.

As escolas — para sintetizar nelas o que atinge tambam as outras institui-
96es educacionais - contém formidAveis dispositivos de subjetivacao. Nelas,
as habilidades para lidar corn as coisas, as fontes e mecanismos de comunica-

'cab e as relacOes de poder constituem sistemas regulados e ajustados (Foucault,
1983, p. 218). A thsposicao do espaco, as formas meticulosas de regular a vida
interna da instituicao, a clistribuicao de pessoas e fun93es constituem urn bloco
compacto de capacidade-comunica9do-poder. Corn efeito, urn conjunto de
formas reguladas de comunicacao (li93es, questionarios, ordens, exorta93es,
sinais codificados de obediéncia) e urn conjunto de praticas de poder
(clausuramento, vigilancia, recompensas e punka°, hierarquiapiramidal) con-
formam o campo do que é possivel perceber, dizer, julgar, pensar e fazer e,
corn isso, veiculam a internalimcao de praicas, saberes, atitudes, crencas,
condutas, idaias e valores aos quail estardo sujeitos os individuos. E importante
destacar que essas relac.,Oes nao sal° simplesmente verticals, de cima para
baixo, mas multidirecionais. Nä° sap os professores que "oprimem" os alunos,
nem os diretores que submetem os professores, mas todos des sao sujeitados
no interior de urn conjunto complexo de relacOes de producdo, significado e
poder. Certamente, nem todos ocupam a mesma posiedo relativa nesta rede e,
por tanto, o processo de subjetivacao tern caracteristicas especificas em cada
urn desses atores escolares, mas nao deve entender-se esse processo em
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termos de "opressao" ou "tirania" de uns contra outros, nem a tarefa da filoso-
fia em termos de propiciar a revolta de uns contra outros.

Educar, por tanto, comporta sujeitar os individuos — professores, alu-
nos, diretores, orientadores educacionais, pais, servidores — a poderosas tee-
nicas de vigil5ncia, exame e avaliacdo (Deacon & Parker, 1995, p. 103), que
ao mesmo tempo os objetivam (dado que eles são objeto de conhecimento
para si e para os outros) e subjetivam (por serem eles sujeitos que conhecem
e conhecem-se a si mesmos, e estarem tambdm sujeitados a outros). Corn
efeito, para Foucault o termo "sujeito" tern dois sentidos:

Ha dois sentidos da palavra sujeito: sujeito a algum outro pelo
controle e pela dependancia; e atado a sua prOpria identidade pela
consciëncia ou conhecimento de si. Os dois sentidos sugerem
uma forma de poder que subjuga e faz sujeito a (1983, p. 212).

Desta forma, as escolas nao sdo, pelo menos nä° primariarnente, aque-
les espacos de "preparack" para o futuro ou para uma melhor insercäo na
sociedade; nem para o "acesso" aos conhecimentos e capacidades necessdri-
os para inserir-se no mercado de trabalho e assim "progredir" na escola social;
tambem nao estão preocupadas corn o "desenvolvimento" ou "crescimento"
cognitivo e afetivo das criancas e jovens - e professores mesmo que muitos
educadores considerem-no assim na sua autoconsciencia. As escolas sâo ter-
ritOrios de constituicdo de individuos em sujeitos, ou seja, espacos de sujeican
deles a urn outro pela dependancia e controle instituidos pelas tecnicas do
poder disciplinar ai disseminadas e tambem sujeitos a si mesmos pela consci-
encia e conhecimento de si que aprendem tanto pelo regime de verdade-saber
reinante na escola quanto pelas tecnologias do eu por eles experimentadas.

Vamos oferecer um exemplo. 0 que aprendem as criancas na escola?
Sao alfabeti7adas ? Sim. Entd'o aprendem as letras, a ler, a escrever. Apren-
dem contenclos de histOria brasileira? Tambem. Aprendem a fazer opera-
goes maternaticas? Se estSo numa boa escola ou tem urn born professor na
sala de aula, sim. Mas nao aprendem so coisas como estas. Aprendem
muitas outras coisas sobre si e para si. Por exemplo, aprendem que eles
devem calar, se pensam diferente na hora que o professor expae, que podem
fazer perguntas s6 quando este o permite, que para elas sempre é born "ter
urn adulto por perto", que elas precisam da orientacdo de um adulto para
iniciarem alguma atividade ou proporem alguma questa() a ser considerada,
que elas sdo "boazinhas", "educadas" e receberk recompensas e sorrisos



Subjetivagiio, Educacclo e Filosofia .149
se aceitam e seguem as normas institucionais; e sâo "cabecas-duras", "de-
sobedientes" e receberâo punicOes e cara feia dos serer queridos se as
questionam. Em outras palavras, aprendem que o que elas "sao" depende
em boa medida de sua aceitacdo e acomodacao as normas, e tambem as
condutas, idóias, crencas e valores praticados pelos outros. Em suma, as
criancas internalizam uma dependéncia frente ao mundo exterior e apren-
dem a conhecer-se a si mesmas num jogo de saber-poder onde elas não
podem escolher os baralhos nem a forma de jogar corn eles.

Certamente, as escolas nao criaram mas adaptaram para si esses
dispositivos de subjetivacAo. Desde sua origem a escola parece-se nas
suas tecnicas e dispositivos corn as fabricas, os quarteis, os hospitais, as
prisOes (Foucault, 1977, p. 199). Corn efeito, a escola é so mais uma
dessas instituicOes atraves das quais o Estado Moderno procurou exer-
cer uma forma de poder especifica atraves de procedimentos totalizantes
e tecnicas individualizantes ao mesmo tempo (1983, p. 213) 4 . Na base
destes procedimentos e tecnicas ha uma racionalidade politica, uma for-
ma de pensar e exercer as relaceies de poder. Foucault considera que
esta racionalidade pode ser compreendida atraves do poder pastoral que
o Estado secularizou das instituicOes cristds. 0 poder pastoral tern as
seguintes caracteristicas (1983, p. 214-5):

1. Assegura a salvacdo do individuo num outro mundo.
2.0 pastor esta disposto a sacrificar-se para salvar ao rebanho.
3.0 pastor esta preocupado, ao mesmo tempo, corn a comunidade

e corn cada membro dela ern particular durante sua vida toda.
4.Ndo pode ser exercido sem conhecer o interior das pessoas, sem

que elas revelem a verdade sobre elas mesmas, seus mais inti-
mos segredos.

0 Estado adapta esta forma de poder as suas necessidades. Por uma
parte, assegura a salvacd'o das pessoas neste mundo e esta salvacdo adota
diversos significados: sande, bem-estar, seguridade, proteck contra aci-
dentes. Por outra parte, os encarregados de administrar o poder pastoral
diversificam-se: sdo instituicOes pUblicas como a policia e a escola, institui-
cOes privadas como as sociedades filantrOpicas e tambem as escolas, e
corpos mistos como a medicina (que envolve iniciativa privada, como de
laboratOrios e empresas de servicos, e pnblica, como hospitais e postos de
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sande) e a educaedo. Finalmente, desenvolve uma forma de conhecer o
ser htunano em duas dimensOes: uma globalizante e quantitativa, relativa
populacdo, e outra analitica, concemente aos individuos (Foucault, 1983, p.
215). 0 poder pastoral exercido pelo Estado especifica-se, em suas insti-
tuieties especificas, mum serie de micropoderes, que sdo formas peculia-
res de praticar uma forma de racionalidade politica.

Entdo, é significativo destacar que a forma em que alguns gover-
nam outros nas escolas ndo esta isenta de racionalidade nem é uma
violencia meramente instrumental (Foucault, 1981a, p. 161). Pressuptie
e precisa de individuos livres. Governar é, segundo Foucault, direcionar
a conduta de individuos ou grupos, estruturar seu cameo de aedo (1983,
p. 221). Para fazer isso é necessario que os individuos sejam livres e
continuem sendo-o na medida em que exercem mutuamente relaeOes de
poder. Sem liberdade nao ha poder mas determinaedo fisica. De modo
que as formas de subjetivacao dominantes nas escolas sdo tambem for-
mas de estruturar a liberdade praticada nelas.

Neste sentido, nossas escolas contem uma sdrie de praticas de
subjetivaedo e objetivacao simultdneas que restringem as prâticas de liber-
dade. Nesse espaeo, os individuos aprendem a observar-se, a analisar-se,
a decifrar-se, a reconhecer-se e a saber sobre si mesmos, num jogo de
verdade especifico. Urn jogo de verdade é "urn conjunto de regras segun-
do as quais, em relaedo com certos assuntos, o que urn sujeito pode dizer
depende da questa° do verdadeiro e do falso" (Foucault, 1984b, p. 632). A
verdade ndo é algo a descobrir, a urn "conjunto de procedimentos regula-
dos pela producdo, lei, repartiedo, circulaedo e funcionamento dos enunci-
ados" (Foucault, 1977a, p. 159). Ser sujeito é, entao, estar submetido a
esses procedimentos e regras na relaedo consigo mesmo.

E jogar um jogo no qual se e jogador e jogado ao mesmo tempo. 0 jogo
da verdade praticado nas escolas nao da espaeo a um sujeito qualquer. 0 que
um inclividuo e e rid° é, o que ele sabe e ndo sabe de si, é objeto de uma
intervened° pedagegica especifica. Nos escolas, os individuos tern experienci-
as de si que moclificam sua relaedo corn si mesmos numa direedo precisa. Sdo
everiencias demarcadas por regras e procedimentos que incitam subjetivida-
des dOceis, disciplinadas, obedientes. A escola ndo é a casa da liberdade.

Esta intervened() das escolas na experiencia de si das pessoas re-
conhece, pelo menos, cinco dimensties: perceptiva (aquilo que é possivel
perceber de si), discursiva (aquilo que é possivel dizer de si), moral (aquilo
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que a possivel julgar de si, segundo as normas e valores dominantes),
cognitiva (aquilo que é possivel pensar de si) e de governo (aquilo que é
possivel fazer corn si mesmo).5

Uma outra forma de descrever estes dispositivos de subjetivacao e
governo sobre a experiéncia de si que acontecem nas escolas é atravás
do duplo (Larrosa, 1995, p. 323-7). Corn efeito, o duplo é a interiorizacao
de urn outro eu atraves das tacnicas de si que experimento na escola. 0
duplo é aquele outro eu que é construido quando me percebo, me digo,
me julgo, me penso e me governo, no interior de priticas como o exame,
o clausuramento ou a avaliacao.

Este reconhecimento do carater constituido do sujeito nas institui-
cOes educacionais nao é nem fatalista nem pessimista. Nab é fatalista
porque nab mostra uma ordem necessaria ou determinada. Pelo contra-
rio, 	 as condiciies que tornam possivel pensar outras ordens as
dominantes. So reconhecendo essas condicOes é possivel modifica-las.
Portanto, pensar os sujeitos escolares como constituidos na trama de
uma complexa rede de relacOes discursivas e nab discursivas de saber-
poder permite situarmos entre os extremos de urn sujeito absolutamente
determinado - pela classe social, getter°, rata, ou qualquer outro fator -
e de urn sujeito absolutamente livre e incondicionado.

Nao e pessimista porque mostra o carater historicamente constituido, por
tanto arbitrario e contingente, dos dispositivos de subjetivacdo dominantes. Ha
duas formas de otimismo: aquela que afirma que ludo esta Otimo e nab poderia
estar melhor e aquele que mostra quanto melhor poderiam ser as ordens de
coisas, contingentes e frageis como elas sao. E neste segundo sentido que
Foucault se auto-compreende como otimista (198 lb, p. 182). Reconhecer o
carater contingente e arbitrario das condicOes sob as quais somos aquilo que
somos e o primeiro passo para pensar todo aquilo outro que podemos ser.

II.Filosofia, sub jetividade e educagao

Nao tenho certeza de encontrar alguma vez a resposta. Mas isso
nao quer dizer que devamos renunciar a colocar a pergunta.

M. Foucault

Num outro trabalho, temos defendido a tese de que, atualmente, o
filosofar na educacao constitui uma das formas, atualmente, mais signifi-
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cativas que pode adotar a filosofia da educacao, qual seja, a educacao
da filosofia como educacao atraves da filosofia, ambas baseadas na pra-
tica de urn pensar autOnomo, problematizador e heterogéneo (Kohan,
1998, p. 117). A seguir, proporemos uma linha para pensar a questa° da
constituicao da subjetividade a partir de uma pratica filosOfica nas insti-
tuicOes educacionais.

Esta proposta tern o sentido de conceitualizar a pratica da filosofia
nas escolas, de forma que possa contribuir para alargar a pthtica da
liberdade nas escolas. Como praticar a filosofia nas escolas para que
isto seja possivel? Como a filosofia pode contribuir na sala de aula a
transformar aquilo que somos? Atraves de guars pthticas o ethos filosO-
fico pode cumprir essa finalidade? Eis nossa prOxima abordagem.

Importa-nos destacar que esta proposta da filosofia praticarla nas
escolas, ndo poder ser exclusividade de filOsofos ou professores de filo-
sofia. E uma possibilidade para todos os atores envolvidos na escola,
qualquer que seja sua posicao relativa (professor, aluno, diretor, servidor,
coordenador), na medida em que todos os individuos participes da reali-
dade educativa estao submetidos aos mesmos dispositivos e tecnicas de
subjetivacao, mesmo que sua posicao relativa seja diferente. 0 profes-
sor que examina nä° tern mais liberdade que o aluno examinado. Nem o
diretor que coda a folga do professor tern mais liberdade do que este.
Nao estamos pensando numa alteracao da posicao relativa das pessoas
nem numa suposta liberacao de alguns atores escolares —alunos, profes-
sores — frente a outros — professores, diretores — dentro dos jogos de
verdade e dispositivos de poder-saber reinantes. Estamos procurando
mudar esses procedimentos, regras e dispositivos. Estamos propondo
mudar de jogo, nao queremos mudar a posicao relativa dos jogadores,
nem pretendemos trocar de jogadores.

0 ethos filosofante
Vamos propor trés linhas diretrizes para o ethos filosofante da sub-

jetividade na escola e, seguidamente, explicaremos cada uma delas.
Certamente, trata-se de uma questa° extremamente complexa que nab
pretendemos esgotar nestas poucas paginas. 6 Procuraremos sim esbo-
car linhas da pthtica filosOfica para pensar a subjetividade nas escolas.
Essas linhas propOem: a) colocar em questdo os procedimentos, regras e
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tëcnicas que constituem nossa subjetividade; b) reconhecer, compreen-
der e avaliar as pressuposicOes e conseqiiencias de tais dispositivos; c)
resistir aos dispositivos de subjetivacao dominantes.

Colocar em questa° os procedimentos, regras e tecnicas que
constituem nossa subjetividade

Nao ha na ordem da sociabilidade humana estados Obvios, naturais,
necessarios. 0 mundo humano é o espaco do arbitrario, contingente, o
que sempre pode ser de alguma outra maneira. 0 que parece natural é
social, o que se mostra necessdrio é histOrico. No ambito do humano, a
eternidade tern origem e fun. A partir desse reconhecimento, o ethos
filosofante problematiza aquilo dominantemente aceito, pergunta pelas
evidencias mais comuns, mostrando o seu carater provisOrio. A vocacao
do filosofar é iconoclasta e a sua ferramenta predileta, a pergunta.

Trata-se entao de pew em questa.'o aquilo que faz que sejamos aquilo
que somos. De perguntar-se pelas evidencias mais aceitas e comuns de
nossa experiencia escolar. De questionar a forma de produzir, legitimar e
fazer circular os saberes nas escolas. De inquirir pelas formas regula-
mentadas de nos comunicarmos nas escolas. De problematizar as rela-
cOes de poder ai instituidas. Em suma, procura-se levar a interrogacdo
aquilo que a possivel — e tambem ao que nab é possivel - perceber, dizer,
pensar, julgar e fazer de nos e dos outros nas escolas. Trata-se de ques-
tionarmos pela experiencia de si que nos é dado viver nas escolas.

Reconhecer, compreender e avaliar as pressuposicOes e conse-
qiiencias de tais dispositivos

Dizernos na primeira parte deste trabalho que tuna das dimensbes do
ethos filosofante envolve a analise critica do presente. Em que sentido estamos
entendendo esta analise? No sentido de complementar essa primeira interro-
gaga°, de pensar aquelas perguntas que iniciam o caminho do filosofar. Corn
efeito, depois de questionar a normalidade da subjetividade na escola, é preciso
reconhece-la, compreende-la, avaliA-la. Procuraremos pensar em que se sus-
tentam tais dispositivos e a que nos levam. Visaremos apreciar as pressuposi-
Oes do seu jogo de verdade, o espaco que nos é possivel habitar na hora de
produzir, legitimar ou fazer circular verdades na escola. Analisaremos os uni-
versais antropolOgicos pressupostos nos dispositivos de saber-poder dominan-
tes, nas formas de comunicacdo praticadas, nas relacães de poder instituidas.
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Nesta segunda dimensao o ethos filosofante desenvolve o fio da

pergunta, visa reconhecer, compreender e avaliar o que fundaments as
tecnicas e dispositivos que fazem dos individuos sujeitos nas instituicaes
educacionais, segundo aquela dupla sujeicao, externa e interns. Se o
primeiro ambito e o espaco do "que somos?", este segundo ambito man-
tem aquela pergunta e incorpora a dimensao do como somos aquilo que
somos?: acraves de quais mecanismos temos as experiéncias de nos e
dos outros que temos nas escolas?

c) Resistir os dispositivos de subjetivacao dominantes

Porem, o ethos filosOfico ilk) se esgota nesse descobrir e apreciar
o que somos. Devemos tambem recusar aquilo que somos, rejeita-lo
para liberarmos a nos mesmos do que nos sujeita (Foucault, 1983, p.
216). A palavra liberacao' pode ser equivoca neste contexto. Nao se
trata, certamente, de re-encontrarmos corn una suposta natureza huma-
na submetida ou mascarada, nem de preencher uma identidade fixa ou
universal (Foucault, 1984c, 709-710). Trata-se sim de tornar possivel a
emergéncia de outras formas da subjetividade, formas abertas a serern
pensadas coletivamente, de nos sermos outros dos que somos, o que
comporta poder percebermos, dizermos, pensarmos, julgarmos, fazer-
mos numa outra lOgica de relacOes. Nao é que nao seja possivel nem, em
algumas ocaskies, ate necessaria a liberacao corn condicao histOrica ou
politica da liberdade (Foucault, 1994c, 711). Mas a liberacao nao 6, con-
ta das praticas afirmativas de liberdade que a sucedem. Certamente,
precisa-se rejeitar nas escolas aquelas tacnicas e dispositivos que fazem
de nos sujeitos uteis, dOceis, obedientes. Mais uma vez, trata-se de mu-
dar o prOprio jogo, as suas regras. Assim, o sentido do ethos filosOfico
tambárn comporta, nesta dimensao, a afirmacao da diferenca, outras
relac'äes de poder e saber, outros jogos de verdade, formas mais pensa-
das e livres de existéncia politica. A pratica coletiva da filosofia nas
escolas gera as condicOes para pensar e ser aquilo que queremos ser.
Portanto, resistir a subjetividade imposta pelos dispositivos dominantes
permite pensar ern subjetividades nao impostas. A resisténcia e a recusa
as praticas de dominacao permitem afirmar praticas reflexivas de liber-
dade. Deste modo, este ambito incorpora a dimensdo dos por gas e os
para clues a reflexao da subjetividade. Por que somos aquilo que somos?
Para que o somos? Para que procuramos a liberdade?
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Co nsi deragaes f i nais
Temos desenvolvido algumas ideias para pensar a pergunta "o que

somos nos?" na situacdo educacional. Procuramos enfatizar a escola
como um espaco de producdo de uma subjetividade (1661, disciplinada,
obediente. A escola ndo so ensina, desenvolve, capacita, prepara e for-
ma. Tambèrn produz sujeitos, no sentido de submeter as pessoas a uma
serie de mecanismos inter-nos e externos de subjetivacdo que conduzem
a confonnacdo de sujeitos dOceis, Uteis, obedientes.

Nossa analise se baseia em algumas categorias propostas por
Michel Foucault. Elas não foram pensadas especificamente para as
escolas, mas sim para as instituicties modernas criadas pelo Estado,
das quais as escolas fazem parte. Ndo pretendemos dar uma resposta
global para compreender o processo de subjetivacdo nas escolas. Pro-
curamos contribuir focalmente a urn debate sobre a questa.° do sujeito
no interior das prâticas educacionais. Para isso, parece-nos que é pre-
ciso considerar a especificidade de uma serie de regras, dispositivos e
tecnicas que delimitam as experiencias de si e dos outros que se tern
nas escolas. Ao mesmo tempo, demarcamos alguns sentidos para pen-
sar a pritica da filosofia nessas instituicaes. Visamos corn isso uma
ampliacào das prâticas de liberdade.

Importa-nos salientar que esta pratica nao acontece de forma indi-
vidual ou isolada. Estamos propondo a pratica da filosofia como reflexdo
coletiva da subjetividade, ou seja, como pergunta, critica, resistencia e
criacdo compartilhadas nas escolas. Talvez seja necessario esclarecer
que a partilha ndo significa necessariamente consenso, mas o compro-
misso de estar juntos numa experiencia coletiva do pensamento que ndo
tern compromissos certos corn os pontos de chegada.

Vivemos tempos em que as escolas sofrem uma serie de pressOes
para adequar-se cada vez mais as regras do mercado. Esta pretensa
aclequacdo comporta urn empobrecimento ainda maior da experiencia
da liberdade que se tem nas escolas, na medida em que urn novo fator
intervam, condicionando o que é possivel perceber, dizer, julgar, pensar e
fazer nas escolas. As adequaceies curriculares as demandas do merca-
do de trabalho, os novos "consensos" sobre valores pretensamente uni-
versais trazidos pela globalizacdo, a flexibilizacdo do regime de trabalho
dos professores, sdo alguns exemplos de novas restricOes ao exercicio
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da liberdade. A filosofia, como pratica coletiva de pensamento, é uma
aposta pela liberdade. Como tal, tern algo a contribuir para reverter essa
tendencia. Para isso, talvez seja sua hora de entrar de vez nas escolas.

Notas
1	 Sdo eles POLICARPO JUNIOR, Jose. Ideologia e subjetividade:

a mediaedo da educaedo no capitalismo globalizado, e GALLO,
Silvio. Educaedo, ideologia e a construed° do sujeito.

2	 In DREYFUS, Hubert e RABINOW, Paul, 1983, p. 208-226. 0
texto foi originalmente publicado em 1982.

3	 Esta defesa da atitude iluminista como fazendo parte do ethos genuina-
mente filosOfico provavelmente surpreendera a aqueles que, superficial-
mente, qualificam e desqualificam a Foucault como "pOs-modemo".

4	 Foucault desenvolve em detalhe esta afirmaedo no caso do primei-
ro projeto de policia do Estado (1981, p. 150 ss.).

5	 Esta conceitualizacdo difere parcialmente daquela proposta por Larrosa
(1995, p. 292-323). Ai, distinguem-se 5 dimensties: Optica, discursiva,
moral, narrativa e pratica. Corn a dimensdo perceptiva me proponho
alargar a esfera dos sentidos para alám da vista; concentro as dimen-
sties discursiva e narrativa numa so, designo a dirnensdo do fazer como
de governo para dar conta da especificidade da auto-
governamentabilidade como a estruturaedo do campo de aedo de si, e
incorporo uma dimensdo relativa ao "ambito do pensar sobre si.

6	 Num outro texto (Kohan 1996), damos conta mais extensamente
desta questdo.
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