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Introducao 

Ler diferentes textos, conversar com outros estudantes universitarios 

na sala de aula, ouvir os diferentes discursos de todos os professores que 

passam por nos, alunos do curso de pedagogia durante os quatro anos e 

meio, e depois imaginar-se entrando em uma sala de aula pronto para 

realizar todas as mudangas tao sonhadas durante todo o curso, parece ser 

algo perfeito. 

Sair da sala de aula do curso de Pedagogia e realizar todas as 

transformagoes no sistema educacional, com base nos conhecimentos 

teoricos. Foi o que me aconteceu quando me aventurei a realizar este 

trabalho de conclusao de curso. Acreditava em uma teoria excelente, a meu 

ver. 

Imaginava ser possivel a liberdade de expressao, inclusive corporal, do 

aluno na sala de aula, bastava com que eu comegasse a proporcionar aos 

meus alunos, e assim conhecer o jogo dramatico que representavam na 

liberdade de poderem faze-los. 

E, mas, na verdade, nao foi muito facil colocar em pratica a teoria que 

havia estudado e este trabalho fez com que eu percorresse urn caminho de 

reflexao que, ate entao, nunca teria imaginado a necessidade de faze-lo; o 

repensar na educagao que recebi ate hoje e o quanto isto influencia em 

minha atuagao profissional. 

Este trabalho de conclusao de curso teve urn grande significado para 

mim, em todos os aspectos, enquanto aluna, profissional e pessoa, porque 

teve urn significado real em minhas agoes cotidianas. 

Teve um significado em minhas agoes porque tive como objeto de 

estudo as minhas atitudes em sala de aula, e foi em cima delas que pude 

refletir, questionar-me e avangar um passo para atingir algumas teorias que 

acredito na educagao. 

Sei que estou no comego de uma longa caminhada, pois a caminhada 

de um educador nao tern fim, mas talvez este tenha sido um bom comego. 

7 



Ao iniciar este trabalho, me propus a estudar as manifestagoes livres 

de criangas de idade pre-escolar, no espago da instituigao educacional. 

Tinha, por intengao, proporcionar as criangas um momento livre dentro 

da sala de aula e observar as reagoes apresentadas por elas nesta situagao. 

O periodo em que realize! este momento livre coincidiu com o primeiro 

ano que atuei como professora. Nesta epoca, cursava o oitavo semestre do 

curso de pedagogia e com esse conhecimento teorico obtido na 

universidade, tinha grandes expectativas em realizar um trabalho 

diferenciado com meus alunos, criando oportunidades para que pudessem 

expressar-se na sala de aula. 

Minha expectativa era incluir o momento livre, realizado com meus 

1 i 2 
alunos (de idade que variavam entre quatro e cinco anos), na rotina da sala 

, a partir do segundo semestre do ano letivo de 1998, era portanto, o de 

proporcionar um momento para observar as reagoes apresentadas pelos 

alunos, e nao imaginava que meu comportamento pudesse vir a ser o tema 

deste estudo. 

Quando entrei na sala de aula3 e disse pela primeira vez a meus alunos 

que podiam fazer o que quisessem(esta frase tinha por objetivo despertar o 

momento onde os alunos pudessem agir livremente), a reagao apresentada 

foi surpreendente, pois, ao proper este momento as criangas, dizendo para 

fazer o que quisessem, tinha por expectativa, enquanto pesquisadora que as 

criangas brincassem, corressem, ate mesmo, subissem na mesa, mas, 

enquanto professora da sala, temia que a bagunga na sala fosse tao grande 

que surgissem reclamagoes das professoras das salas ao lado. 

Porem, na verdade, as criangas continuaram a me olhar e perguntar o 

que deveriam fazer, ate que aos poucos foram se dirigindo as atividades 

comuns da sala, como os livros de historia, massa de modelar, jogos de 

montar e encaixar, e os brinquedos da casinha(faz-de-conta) - todos 

guardados em armarios baixos, para facil acesso da crianga. 

1 Sao alunos de uma escola da rede privada, vinculada a Igreja Catolica Crista. 
2 Rotina da sala; sao as atividades comuns realizadas todos os dias na sala de aula, tais 
como a chamada - com os nomes dos alunos no cartao para contagem dos alunos 
presentes - desenho, recorte, pintura, brincadeiras dirigidas, lanche, parque, etc. 

nesta sala de aula ha dezesseis alunos matriculados, sendo oito meninas e nove meninos. 



Com o passar do tempo as crianpas comegaram a falar mais alto, a 

corner pela sala e arrastar as cadeiras. 

Tal situagao comegou a me incomodar, enquanto professora e, mesmo 

ciente do proposito da atividade, nao consegui me conter e acabei 

interferindo, pedindo para falarem mais baixo, ate que nao suportei mais e 

encerrei o momento livre. 

Durante os dias que proporcionei o momento livre aos meus alunos, 

tive a preocupagao de escrever tudo o que observava e minhas sensagoes 

diante da reagao das criangas. A estes registros chamo de relates. Tendo 

sido realizados dia-a-dia, cada relate corresponde a urn dia diferente do 

outro. 

No primeiro dia desse momento fiz o seguinte relate: 

"...Confesso que entrei na sala com urn pouco ( ou deveria dizer muito ) 

de receio em colocar em pratica este momento livre. 

Talvez, deveria ter vergonha, mas o que realmente senti foi o medo de 

perder o controle sobre a classe. 

Quando todos ja estavam sentados em suas cadeiras, entreguei uma 

atividade de desenho para realizarem. 

Na verdade minha intengao era a de retardar, quanto mais, o momento 

que tinha proposto para a pesquisa. 

Nao houve como retardar mais; os alunos comegaram a entregar o 

desenho e perguntar o que deveriam fazer. Respirei fundo e disse; FAQAM 

0 QUE VOCES QUISEREM. 

Os alunos, entretanto, continuavam parados e insistindo na pergunta: 

0 QUE E PARA FAZER?, ate que , de muitas vezes ouvirem a mesma 

resposta, comegaram a pegar os jogos de montar, jogos de encaixar, massa 

de modelar e os brinquedos da casinha. 

A voz de todos eles, com o passar do tempo, ia aumentando e quando 

nao aguentei mais, disse - FALEM MAIS BAIXO, TEM AULA NAS OUTRAS 

SALAS E PODEMOS ESTAR ATRAPALHANDO. 

Quando ja aproximava-se o horario da saida, pedi para que 

arrumassem a sala e voltassem aos seus lugares" 
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A reagao que tive de intervir no momento em que as criangas 

manifestavam-se livremente me incomodava enquanto pesquisadora. 

Percebi naquele momento que eu estava dividida, eu nao era mais uma 

pessoa e sim duas: uma que pensava e agia, ou tentava agir como 

pesquisadora, e a outra que se reprimia, tinha susto e sofria como 

professora. 

No dia seguinte as interferencias permaneceram, tal como pode-se 

constatar no relate abaixo: 

"Hoje fomos a sala do faz-de-conta4. Inicialmente nao pretendia fazer a 

observagao neste dia, pois tinha por objetivo explorar a nogao de corpo 

atraves de brincadeiras e musicas em frente ao espelho dessa sala. 

Devo confessar que tinha urn pouco de receio( ou deveria dizer panico) 

em realizar a observagao em uma sala repleta de fantasias e com aparelho 

de TV e video. 

Ao chegar a sala, cada crianga escolheu uma fantasia, realizamos as 

atividades propostas, mas ainda havia muito tempo para permanecermos na 

sala e, por isso, deixei-os a vontade. 

Em um determinado momento, as vozes comegaram a aumentar 

demais e eu nao suportei, pedi para que falassem mais baixo, mas quando 

vi um dos alunos mexer nos instrumentos musicais da professora de musica 

(guardados em uma caixa), fiquei muito brava e o lembrei de que nao podia 

mexer naquela caixa. 

As meninas trocavam de fantasias o tempo todo, solicitando minha 

ajuda para tirar ou colocar-lhes as roupas. 

Os meninos ficaram sem fantasias para brincar - corriam, gritavam, se 

abragavam e caiam no chao. 

Observava as reagoes dos meninos, ate que nao me contive e pedi 
para que todos guardassem as fantasias e se organizassem para voltarmos 

a sala de aula. 

4 Sala do faz-de-conta e uma sala repleta de fantasias e uma grande televisao com video 
para atividades dirigidas pelo professor com horario agendado com a Coordenadora. 
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Sob alguns protestos, aos poucos, as criangas comegaram a fazer o 

que Ihes havia pedido". 

A reagao apresentada tanto pelos alunos, quanto a minha, persistiam 

sempre as mesmas em todos os dias da semana em que vigorou o momento 

livre na sala de aula. Assim que os alunos me ouviam dizer que podiam 

fazer o que quisessem, aos poucos comegam a correr e gritar, ate que eu, 

professora, nao suportando mais e interrompendo-os, pedindo para falarem 

mais baixo, ou que nao deveriam correr pela sala, pois este nao era urn 

espago adequado para este comportamento. 

Entretanto, a postura que assumia na sala de aula era contraditoria, 

pois se disse que podiam fazer o que quisessem, e queriam correr, ou gritar 

pela sala, eu nao tinha o direito de interromper. 

Estes meus questionamentos eram frequentes, principalmente apos a 

leitura, que realizava em minha casa, dos relates descritos durante os 

momentos livres. Questionava-me sobre o motive de minhas intervengoes e 

a unica resposta que me dava, mas que nao me servia, era que a sala de 

aula nao era um espago para gritar, ou correr daquela maneira; afinal, eu era 

a professora e, como tal, nao deveria permitir que este tipo de 

comportamento ocorresse. 

Embora nao me satisfizesse com a resposta que eu mesma 

apresentava e esperava mudar meu comportamento nestes momentos para 

observar as manifestagoes livres dos alunos — como era meu objetivo inicial 

-, os relates seguintes demonstram que isto nao ocorreu. 

"... Quando retornarmos a sala, depois do parque, disse que podiam 

fazer o que quisessem. 

Ao me ouvirem, todos os alunos(meninos e meninas), pegaram suas 

espadas e chapeus - que haviam sido confeccionados com papel durante 

aula - e comegaram a brincar de luta. 

Tentei me center, mas meu unico pensamento era a preocupagao de 

guardarem as espadas e os chapeus antes que a Coordenadora ou os 

pais(que entram na sala para buscarem seus filhos na saida ) vissem. 

11 



Deixei-os a vontade(embora incomodada) ate que a espada de um dos 

alunos, rasgasse. Foi, entao, a desculpa que esperava para encerrar as 

atividades que as criangas realizavam naquele momento". 

Ao refletir sobre a postura que apresentei no episodio da brincadeira 

com as espadas e os chapeus confeccionados pelos alunos e para eles 

proprios, observe! que minha preocupagao em nao rasgar ou estragar as 

espadas e chapeus na brincadeira se deve ao fato de que na verdade 

aqueles objetos confeccionados nao eram para a crianga, mas sim para 

seus pais, pois existia uma necessidade de que os pais vissem que foi 

conversado com a crianga sobre o dia sete de setembro e que 

confeccionamos algo. Afinal, na perspectiva do adulto, tais objetos 

confeccionados representavam uma maneira de expressar o conteudo 

trabalhado, enquanto que, na logica infantil, aqueles objetos nao passavam 

de brinquedos, confeccionados por elas, e que deveria ser utilizado como tal; 

a espada e o chapeu de papel representavam a espada e o soldado de 

verdade, o que significava uma brincadeira interessante para eles naquele 

momento. 

Devido a presenga constante de minhas interferencias e, preocupada 

com o objetivo inicial do trabalho resolvi comunicar a Coordenadora sobre o 

momento que estava proporcionando aos meus alunos na sala de aula e 

alertando-a sobre as possiveis reclamagoes das professoras das salas ao 

lado sobre o barulho. 

Ao comunicar a Coordenadora sobre a atividade e obtendo sua 

autorizagao, tinha a expectativa de que as minhas interferencias nos 

mementos livres na sala de aula iriam acabar. 

Porem, as interferencias nem ao menos diminuiram e, por isso, a 

observagao das manifestagoes livres dos alunos, tornavam-se cada vez 

mais dificeis de acontecer, devido a minha constante preocupagao com as 

normas de comportamento que deveriam ser estabelecidas na sala de aula. 

Estava tao preocupada em controlar o comportamento dos alunos que nao 

conseguia identificar as manifestagoes livres dos alunos, como se pode 

constatar nos trechos dos dois relates a seguir: 
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"...Esteve tudo tranquilo, ate que os meninos que estavam, na mesa 

dos jogos, montaram uma arma e resolveram levantar e andar pela sala, 

fazendo de conta que atiravam nos outros. 

Observando esta situaqao, logo imagine! a bagunga que iria virar mas 

resolvi esperar urn pouco para pedir que parassem, o que nao foi precise, 

pois nao demorou muito para que parassem e voltassem a mesa. 

Quando pensei que pudesse respirar aliviada, as meninas comegaram 

a correr e os meninos voltaram a gritar. 

Nao estava suportando mais aquela situagao, contei ate tres, mas logo 

estava de novo pedindo para que parassem com a brincadeira e voltassem 

aos seus lugares". 

Nova tentativa urn dia depois; 

"Ao retornarmos do patio, pedi para que descansassem urn pouco, ate 

que, quando todos estavam em silencio, disse para fazerem o que 

quisessem. 

Urn dos alunos veio me dizer que queria dormir e ao ouvir-me dizer que 

podia fazer o que quisesse, foi buscar urn colchao(um colchao pequeno, 

amontoado com tantos outros em urn canto da sala). 

Estavam divididos em grupos brincando conforme seu interesse com 

os brinquedos da sala, ate que tres meninos comegaram a correr atras das 

meninas imitando cachorros. 

Confesso que estava tranquila ate que essa brincadeira comegasse, 

pois nao suportava aqueles AU, AU, AU pela sala. Procurei conter-me, mas 

sob a condigao de que se mais alguma crianga entrasse nessa brincadeira, 

eu a interromperia. 

Enfim, quando mais um menino entrou na brincadeira, encontrei a 

desculpa que esperava e imediatamente pedi para que parassem a 

brincadeira. 

Na verdade nao pararam, continuaram em um torn de voz mais baixo. 
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Como ja estava proximo do horario da saida, pedi para organizarem a 

sala, avisando-os do horario. Houve alguns protestos, como AH! QUE 

PENA, AGORA QUE COMEQAMOS mas fizeram o que Ihes havia pedido. 

Minhas interferencias nos momentos livres, mesmo apos a ciencia e 

autorizagao da Coordenadora, levaram-me a conclusao de que, o motive da 

interrupgao dos momentos livres proporcionado aos alunos no espago da 

sala de aula, nao se encontrava apenas na preocupagao com as 

reclamagoes das professoras, o que poderia vir a me prejudicar na escola, 

mas o motive estava em mim mesma. 

Eu, no lugar de professora, apresentava uma forte incorporagao do 

comportamento escolar, nao admitindo que as criangas ficassem correndo 

ou gritando pela sala de aula. 

Os alunos, criangas de quatro e cinco anos, por sua vez, integrados a 

instituigao ha apenas urn semestre, tambem apresentavam uma resistencia 

em mudarem o comportamento incorporado - de ficarem sentados e 

realizando as atividades, segundo a orientagao da professora como 

observamos no primeiro relate. 

Frente a situagao, foi preciso que se pensasse no espago em que 

estavam sendo realizados os momentos livres; pois a sala de aula e um 

espago institucionalizado, com regras proprias na relagao professor— aluno 

no processo da historia e, por isso, este espago deveria ser levado em 

consideragao na pesquisa. 

Assim, como eu havia incorporado as relagoes instituidas neste 

espago, as criangas tambem o fizeram(mas nao tanto quanto) e por isso, me 

incomodava ve-las correndo e gritando pela sala de aula e os alunos ficarem 

me olhando e insistindo na pergunta sobre o que deveriam fazer ao me 

ouvirem dizer que deveriam fazer o que quisessem. 

A partir desta conclusao sobre a situagao, passei a perguntar-me que 

poder e este, atribuido a instituigao escolar, que assume determinados 

padroes de comportamento e relagoes de autoridade no seu interior, 

organizando seus espagos e horarios de tal forma que acabam levando os 

individuos que a integram, a apresentarem dificuldades a mudangas? 
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Tendo em vista a busca de resposta para a questao, tornou-se 

necessario procurar na literatura o estudo sobre a historia da escola, o 

momento social e economico em que foi criada e sua organizagao dos 

espagos e horarios que determinam onde e quando a crianga pode brincar, a 

fim de compreender as relagoes de poder e autoridade assumidas hoje, no 

interior das escolas. 

Assim, este trabalho e produto das angustias que me foram 

acompanhando ao longo deste trabalho. Neste sentido, nao mudei apenas o 

titulo, que inicialmente era "brinquedo, escola, emogao", mas tambem o 

enfoque. 

No inlcio deste trabalho, tinha o olhar dirigido para a observagao das 

manifestagoes livres dos alunos, mas com o decorrer dos momento livres 

percebia que nao conseguia observa-los devido a minha extrema 

preocupagao com o controle da sala. Este comportamento, que permanecia 

frequente, fez com que meu olhar para pesquisa se voltasse para a escola, o 

meu sentido profissional e o local do meu trabalho, a fim de compreender o 

motive da minha resistencia em permitir que meus alunos brincassem na 

sala de aula. Afinal, antes de iniciar este trabalho, acreditava que o curso de 

pedagogia seria suficiente para realizar os meus ideais pedagogicos na sala 

de aula, sem imaginar a possibilidade dos problemas que surgiram, mesmo 

ja estar trabalhando como auxiliar pedagogico nesta mesma escola antes 

desta experiencia. 

Neste sentido, ao inves de fazer um grande levantamento e estudo 

bibliografico, eu me permiti realizar uma reflexao sobre o problema atraves 

de tres autores que podiam jogar luzes para compreender o lugar do meu 

trabalho. 0 primeiro autor e Souza Patto, que trata da escola em si; o 

segundo autor e Norbert Elias, que se refere a escola inserida na sociedade; 

e o terceiro autor, Hannah Arendt, que possui um olhar peculiar sobre a 

crianga. 

E esta reflexao sobre a minha formagao de professora e meu trabalho, 

que indica nao um fim, mas um motive para se continuar pensando e por 

isso este trabalho nao apresenta uma conclusao, mas consideragoes finais. 
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O luqar social da escola a partir do seculo XIX 

Para construir a historia e entender o modo de pensar as coisas 

referentes a escolaridade, e precise entender o modo dominante de pensar 

na fungao que se atribuiu a escola na sociedade. Nesta construgao, e 

inevitavel o encontro com o advento das sociedades industrials capitalistas, 

dos sistemas nacionais de ensino e das ciencias humanas, que nos permite 

captar a essencia do modo de produgao do capital e das ideias produzidas 

em seu ambito. 

Nesta perspectiva, Maria Helena Souza Patto(1991), realizou uma 

reflexao a respeito da natureza das concepqoes dominantes sobre o 

fracasso escolar, tendo em vista a sociedade brasileira e numa sociedade de 

classes, buscou na literatura a historia e a influencia do seculo XIX ao 

sistema educacional. 

Segundo os elemento levantados por Souza Patto, o seculo XIX foi 

marcado por duas revolupoes que ocorreram na Europa Ocidental no final do 

seculo XVIII: a revolugao francesa(1789 - 1792) e a revolugao industrial 

inglesa. 

Estas revolugoes proporcionaram o rapido surgimento de relagoes de 

produgao ineditas ate entao, tendo sido elaboradas justificativas para a 

legitimagao da nova maneira de organizar a vida social. 

0 capitalismo mudou de maneira gradual, mas implacavel, a face do 

mundo. Estabeleceu o processo de constituigao dos estados nacionais 

modernos, inserindo uma nova classe dominante - a burguesia - e uma 

nova classe dominada - o proletariado(explorado economicamente, segundo 

as regras do jogo vigente no modo de produgao que se instala e thunfa no 

decorrer desse seculo). 

Em consequencia da mudanga do sistema economico, as areas 

agricolas mostravam-se improdutivas em termos econ6micos(tecnicamente 

a agricultura europeia era, com raras excegbes, tradicional e ineficiente, 

colocando obstaculos as novas exigencias de produgao agn'cola, o que o 
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tornava mais lento e inviavel a uma massa crescente de camponeses), e o 

oposto ocorria simultaneamente no mundo comercial manufatureiro. 

Tal situagao proporcionou a consolidapao de uma categoria social ativa 

determinante: o mercador comprava os produtos dos artesaos ou o tempo 

de trabalho nao agricola do campesinato para vende-los num mercado mais 

amplo - que se beneficiou, mais que os demais setores da burguesia 

emergente, das novas oportunidades do enriquecimento. Desta maneira, 

esta categoria social tornou-se o percursor do capitalismo. 

Os Estados da Europa Central e do Norte e paises fundados em outros 

contingentes por seus imigrantes, especialmente os Estados Unidos, 

marcaram esse periodo por sua superioridade economica, tecnologica e 

consequentemente militar. 

Embora poucos dos paises restantes tenham tornado colonias desses 

Estados, economicamente todos estavam a sua merce. 

O capitalismo do seculo XX teve uma influencia direta ou indireta, tanto 

dentro quanto fora das fronteiras nacionais, estando basicamente divididos 

em vencedores e perdedores(assalariados, no campo ou na cidade, que se 

dedicavam a produgao agricola, as industrias de extragao e de 

transformagao e a variedade crescentes de servigos bragais subalternos e 

mal remunerados). 

A situagao vivida nesse periodo levou o capitalismo agrario a realizar 

um significative exodo do campo para as cidades, dentro de um mesmo 

pais, como tambem grandes correntes emigratorias internacionais, 

resultando numa vasta quantidade de mao-de-obra, oferecendo-se para 

trabalhar sob qualquer condigao. 

A adequagao dessa mao-de-obra as novas condigoes de trabalho era 

resolvida por outros meios que nao a escolarizagao, considerando que a 

maquina nao era ainda o principal instrumento de trabalho. O grande 

problema para essa adequagao era, no entanto, a ausencia de disciplina ao 

trabalho pelo trabalhador, que deveria realizar a mesma atividade por um 

grande espago de tempo sem interrupgao e aprender a responder aos 

estimulos monetarios. 
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Para solucionar o problema de qualificagao da mao-de-obra, foram 

aplicadas medidas imediatas e eficazes atraves da imposiqao de uma 

disciplina ngida no ambiente de trabalho, para forgar esta mao-de-obra a 

trabalhar sem descanso, recorrer a um trabalho mais d6cil(mulheres e 

criangas) e medlar a relagao entre patrao e empregado, pela agao vigilante 

dos intermediarios. 

Nesse contexto, Souza Patto considera que a fabrica foi, nos anos de 

consolidagao do capitalismo, a escola profissionalizante por excelencia, pois 

mesmo quando foi necessario a especializagao tecnica do operario, seu 

treinamento foi realizado no espago do trabalho. 

A criagao das escolas, no entanto, aconteceu mais tarde, quando 

surgiu a necessidade de se criarem mecanismos que assegurassem a 

transformagao dos suditos em cidadaos, com base nos ideais iluministas. 

Em um periodo de mudangas economicas, quando cada vez a 

burguesia atingia o apogeu, segregava o trabalhador bragal, tornando a 

pobreza dominante na vida da maioria dos trabalhadores, contradizia com as 

palavras de ordem da revolugao: liberdade e igualdade, o ideario iluminista, 

que tinha seus principios baseados no merito pessoal e que encontrou 

grande receptividade dentre os maiores beneficiados da nova ordem 

economica e social. A visao de mundo da burguesia nascente, que havia 

sido marcada pela crenga no progresso do conhecimento humano, na 

racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza, consolida-se aos 

ideais iluministas e expandiu-se para as mais distantes regioes a 

representagao do cidadao ideal, como ser racional, individual e ativo, 

tornando-o corrente internacional. 

A escola que ate entao existia mais a cargo das igrejas e destinada as 

classes privilegiadas, passa a ser considerada como um instrumento para 

garantir a soberania nacional e popular, que entao se supunha em uma 

sociedade de classes. A escola universal, obrigatoria, comum e, para muitos, 

leiga, sera tambem o meio de obter a grande unidade nacional. 

Para Souza Patto, se a rede de ensino publico fundamental nesta 

primeira metade de seculo XIX teve alguma fungao social, esta foi a de 

preparar um pequeno contingente de funcionarios publicos como os de 
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sacerdote e magisterio, pois embora as duas revolupoes tivessem 

proporcionado oportunidades profissionais, a maioria da populapao nao tinha 

acesso aos cargos burocraticos de maior prestigio, devendo-se contentar 

enquanto servidores civis, o que bastava para os que conseguiam deixar a 

categoria de trabalhador bragal. 

Somente a partir de 1848, a escola dos paises liberals, estaveis e 

prosperos, adquire significados diferentes para diferentes grupos e 

segmentos de classes em fungao do lugar que ocupam nas relagoes sociais 

de produgao. A escola passa a ser valorizada como um espago de ascensao 

e prestigio social pelas classes medias e pelas elites emergentes. 

Os sistemas de ensino nao foram, portanto, uma realidade durante os 

setenta primeiros anos do seculo passado. Embora os numeros referentes 

aos tipos de escolas revelem inegavel progresso, Souza Patto, considera 

importante lembrar que este aumento foi sensivel nos niveis secundario e 

superior. A educagao primaria era negligenciada mesmo nos paises com um 

sistema de ensino e, onde existia, limitava-se a ensinar rudimentos de 

leitura, aritmetica e obediencia moral. 

Ate por volta de 1870, a maioria da populagao mundial permanecia 

analfabeta, mesmo com a vulgarizagao do livro e a enfase na necessidade 

de uma lingua nacional oficial. 

O tema da igualdade dos cidadaos, independente da raga, do credo e 

da classe social, servia tanto ao ideaho nacionalista quanto liberal. Neste 

sentido, a constituigao das nagoes nao era visto como algo espontaneo, mas 

como algo que deveria ser constituido. 

Assim, a escola assume a fungao de constituir a nagao, como 

instituigao estrategica na imposigao da uniformidade nacional, expandindo- 

se como sistemas nos paises mais desenvolvidos, 

O poder atribuido a escola, foi entretanto, abalado no inicio do seculo 

XX pela primeira guerra mundial. 0 fato de ter ocorrido essa guerra, as 

pessoas passaram a desacreditar na fungao atribuida a escola, pois seu 

ideal de escola obrigatoria e gratuita para a transformagao da humanidade, 

redimindo-a da ignorancia e opressao, nao livrou o homem da tirania, da 

desigualdade social e da exploragao. Tal conflito atingiu os liberals que 
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acreditavam nos superpoderes da escola, levou-os a investirem contra a 

escola tradicional, a favor da elaborapao de uma pedagogia que promovesse 

espiritualmente o ser humano, proporcionando maior forga ao movimento 

escolanovista e responsabilizando a escola tradicional pelos desastres 

sociais, pois acreditavam que se a escola nao estava formando democratas 

isto se devia ao fato de que ela mesma nao era democratica. 

Com base nestes principios, a nova pedagogia deveria estar calcada 

nos conhecimentos acumulados pela psicologia nascente, a respeito da 

natureza do desenvolvimento infantil, que substitufsse o verbalismo do 

professor pela participagao ativa do aluno no processo de aprendizagem. 

A psicologia cientifica nascente neste periodo tinha por fungao 

identificar os mais ou menos aptos a trilhar a "carreira aberta ao talento" e 

assim colaborar para a chegada de uma vida social fundada na justiga, ou 

seja, para justificar, assim, as desigualdades sociais sem colocar em xeque 

a tese de existencia de igualdade de oportunidades na ordem social. 

0 aumento da demanda social por escola nos paises industrials 

capitalistas da Europa e da America e a consequente expansao dos 

sistemas nacionais de ensino, levava os educadores a necessidade de 

explicar as diferengas de rendimento da clientela e justificar o acesso 

desigual dessa clientela aos graus escolares mais avangados, sem ferir o 

principio essencial da ideologia liberalista, segundo o qual o merito pessoal e 

o unico critico legftimo de selegao educacional social. 

A explicagao das dificuldades de aprendizagem escolar articulou-se na 

confluencia de duas vertentes: a das ciencias biologicas e da medicina do 

seculo XIV — carregadas de pressupostos racistas e elitistas — e da 

psicologia e pedagogia da passagem do seculo - mais atingida pelas 

influencias ambientais e comprometidas com os liberals democraticos. 

A ambiguidade desta dupla resultou na origem de urn discurso voltado 

para os problemas da aprendizagem escolar e da propria politica 

educacional nos paises capitalistas no decorrer de todo o seculo XX, que 

defendia que cada individuo possuia aptidoes naturais e, por isso, em uma 

sociedade de igual oportunidade para todos, alguns se destacam mais nas 

atividades intelectuais do que outros. 
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Souza Patto, em seu estudo sobre o fracasso escolar, considera os 

estudos publicados pelo publicados pelo professor de antropologia e 

sociologia da Universidade de Chicago, Loyd Warner, junto com outros 

cientistas sociais, uma participagao decisiva na estruturagao da privagao 

cultural nos programas de educagao compensatoria na decada de sessenta. 

Seus trabalhos tinham objetivos propostos de recuperar o sentido original da 

expressao "igualdade de oportunidades" nos paises democraticos que, a seu 

ver, havia sofrido distorgoes que resultaram em urn mal entendido 

socialmente danoso e deixa claro que as possibilidades reais de ascensao 

numa sociedade democratica, sao, por definigao, desiguais. A igualdade, 

segundo Loyd, e impossivel, considerando que todas as pessoas nao sao 

iguais. Portanto, a justiga social deve ser garantida por procedimento de 

diagnostico das capacidades e por uma escola que atenda a diversidade de 

aptidoes. 

Sobre a necessidade de uma escola que atenda a diversidade de 

aptidoes e o diagnostico das capacidades, Gabriel Garcia Marques{1995), 

da Colombia, Premio Nobel de literatura, defende a ideia de que a crianga 

nasce com uma determinada vocagao e por isso se explica o fato de que, 

entre tantos brinquedos, ela escolher urn so. 

Dm texto de um autor reconhecido na arte, como e o caso de Gabriel 

Garcia Marques, pode nos levar a pensar um pouco mais sobre o lugar da 

escolarizagao nas construgao da cultura. 

Entretanto, e importante considerar o meio em que esta crianga esta 

inserida, se favorece para que a vocagao e as aptidoes se desenvolvam. Por 

exemplo, uma crianga, que viva no meio rural, filha de pais boias frias , que 

tenha a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da familia e por 

isso nao frequenta a escola, mesmo que manifeste interesse, curiosidade 

por uma area ou profissao como a de medico, sera dificil de realizar 

objetivamente tal opgao. 

Segundo Gabriel Garcia Marques, e precise que o adulto tenha um 

olhar atento para poder ajudar estas changas na escolha de sua profissao 

mais tarde. 
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Assim que a crianga chega a escola, ela ja tern uma serie de 

disposigoes para algum oficio, ou tipo de vida, e cabe a escola char 

condigoes favoraveis para que a crianga goze sem temores de seu jogo 

preferido, pois como assinala Garcia Marques, a formula magica para ser 

feliz e "fazer o que se gosta". 

Segundo o dicionario que Garcia Marques pesquisou, vocagao e uma 

palavra de origem religiosa que significa "chamado", e aptidao, no mesmo 

dicionario. e "habilidade, facilidade e modo para fazer alguma coisa", sendo 

acompanhadas de atributos fisicos e diante disso, quern canta tern uma bela 

voz. 

Porem, nem sempre as aptidoes e as vocagoes estao juntas e, por 

isso, pintores sacrificam toda uma vida na profissao errada. Somente 

quando os dois se juntam e que se tern a possibilidade do sucesso, mas nao 

por arte da magica, mas por disciplina, estudo, tecnica e poder de superagao 

para toda a vida. 

Para Garcia Marques, os pais nao estao preparados para identificar as 

aptidoes e vocagoes a tempo e, sendo assim, colocam seus filhos a estudar 

uma carreira seria e conservam a arte para entrete-los nas boras vagas. Por 

isso, muitos tern vocagao escondida e nao gostam do que fazem e talvez 

pudessem descobrir o que gostam, se alguem os ajudasse. 

O desejo dos pais de que seus filhos fagam o que eles gostariam de ter 

feito, ou o que eles fazem, interfere na escolha profissional dos filhos, e por 

esse motive, ha filhos que procuram realizar suas vontades escondido dos 

pais(tocar piano, por exemplo). 

Segundo o estudo de Garcia Marques, professores e alunos 

concordam sobre a necessidade de mudangas nos metodos atuais das 

escolas, devido ao seu carater rigido, sua pouca atengao a criatividade e sua 

preferencia por metodos empiricos e independentes, mas ha outros que 

consideram que o destine da crianga nao depende do que se ensina na 

escola. 

Antes de se pensar no ensino das artes como educagao artistica, 

Garcia Marques considera necessario definir uma politica cultural que 

obedega uma concepgao moderna do que e a cultura, para que se observe 
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que a educagao artistica nao e um fim em si mesma, mas urn meio para a 

preservagao e fenomeno das culturas regionais. 

A educagao artistica tern, neste contexto, uma funpao social e, assim, 

como as outras disciplinas, deve-se ensinar a apreciar as artes e as letras. 

Portanto, isto e que difere do ensino artistico, que se refere a uma carreira 

especializada para estudantes com aptidoes e vocaqdes especificas, cujo 

objetivo e o de formar artistas e professores de arte. 

As escolas nao se dispoem a despertar o interesse do aluno, mas o 

obrigam a realizar tarefas, como a leitura de livros(literarios), nao de uma 

forma prazerosa e, por isso, ocorrem situaqoes como a procura de resumes , 

pois nao ha prazer na obrigaqao. 

Para Garcia Marques, e necessario que haja bons cursos nas escolas 

para despertar o interesse do aluno, e considera a educaqao artistica um 

importante instrumento para e atingir tal objetivo. Mas para isso, e precise 

educar os pais e professores para que possam apreciar precocemente as 

aptidoes e vocaqoes das crianqas, e preparar uma escola que preserve sua 

curiosidade e criatividade natural. 

Entretanto, embora criticas como as do Loyd Warner e Gabriel Garcia 

Marques tenham sido feitas, Souza Patto constata que as pesquisas 

demonstram que um grande numero de grupos sociais continuam a 

apresentar a exploraqao economica e dominaqao cultural(como as minorias 

raciais norte-americanas) como responsaveis pelo fracasso escolar. 

Para Souza Patto, questoes relacionadas a ideologia e relaqoes de 

poder estao entranhadas no proprio corpo da Ciencia, levando os 

educadores a uma visao preconceituosa das crianqas pobres e de suas 

familias. 

"Dizem para o oprimido que a defici&ncia 6 dele e Ihe 
prometem uma igualdade de oportunidades imposslvel 
atravds de programas de educagSo compensatdria que jd 
nascem condenados ao fracasso quando partem do 
pressuposto de que seus destinatdrios sSo menos aptos d 
aprendizagem escolar"(Patto, 1991, p.50). 

Esta visao preconceituosa e reconhecida segundo a teoria da carencia 

cultural, que introduz a possibilidade de se pensar o papel da escola como 
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um lugar no qual se exerce a dominagao cultural. Esta dominaqao, entendida 

como uma imposigao dos valores de um determinado grupo(classe bem- 

sucedida) a outro(classe mal-sucedida), resulta na segregagao dos grupos e 

classes mais pobres, supostamente portadores de padroes de 

comportamento completamente diferentes dos padroes da classe media. E, 

assim, o professor, portador da cultura de "classe dominante", impoe seus 

valores a um grupo portador de valores diferentes. 

A partir desta interpretagao da concepgao critico reprodutivista do 

papel da escola nas sociedades de classes, Souza Patto constatou em suas 

primeiras pesquisas sobre o fracasso escolar, que o discurso predominante 

entre os individuos integrados a escola baseados na diferenpa cultural, 

tendo no discurso cientifico a naturalizapao, ou legitimagao desse fracasso, 

que: 

(1) a fala constante dos professores sobre o sentimento de autoridade 

e a necessidade de resgatarem o prestigio e o reconhecimento 

perdidos ao longo da historia social; 

(2) os professores negam sua condipao social e reforgam as ideias 

liberals por terem conseguido se formar-se professores; 

(3) preconceitos e estereotipos de pobreza circulam entre os membros 

da escola; 

(4) acreditam que os que nao aprendem o fazem por condigoes 

individuals para aprender; 

(5) relagoes de poder dentro da escola e contra-poder: quanto menor o 

poder do usuario, maior o poder da escola; 

(6) a culpa do fracasso escolar e sempre dos subalternos; 

(7) presengas constantes de insatisfagao e rebeldia; 

Sobre este discurso, predominante nas escolas, os Rapazes de 

Barbiana, na Italia, escreveram uma carta revelando a situagao vivida na 

escola sob a opressao e descaso da professora devido a classe social a qual 

pertenciam. 

A carta, escrita na primeira pessoa, fala da timidez na escola e o 

sentimento de ser intimidado pela professora devido a "cultura" diferente, 

relacionando a timidez como uma caracteristica dos pobres. 
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Critica a pratica de ensino adotado nas escola primarias, onde ha uma 

educagao basica para os pobres e uma continuapao somente para os ricos, 

pois, reforgando o discurso liberal, o professor considera que os garotos 

pobres nao servem para as atividades intelectuais, mas somente para os 

servigos bragais. 

Os pais ouvem as cnticas dos professores, mas mesmo nao 

concordando abaixam suas cabegas. 

Na escola, o professor so enxerga quern e de sua cultura, 

menosprezando os que dela nao participam. Os alunos com dificuldade na 

aprendizagem sao deixados de lado pela professora. 

Nas aulas, o professor mantem o dominio sob os alunos atraves do 

medo , deixando evidente quern ensina e quern aprende(a unica coisa que o 

professor pede aos seus alunos e que fagam sozinhos). 

Ha uma alta seletividade dos alunos na escola e uma rotulagao. 0 

professor possui uma linguagem especifica e com base nela, diz quern fala 

bem(quem fala como ele). A dificuldade dos alunos em aprender a maneira 

de falar do professor e a falta de seu envolvimento com eles, sao as causas 

principals, apontadas pelos rapazes de Barbiana, para a seletividade. 

Na escola o professor nao ensina o que faz parte da realidade do 

aluno, mas apenas regras e normas, levando os alunos ao nao 

reconhecimento do prazer em aprender. 0 que e ensinado pelo professor 

nao faz sentido para o aluno, e por isso, reconhecem o professor como um 

inimigo, levando-os a realizar as atividades nao para aprender, mas para 

satisfazer o professor. 

Neste sistema de ensino, o professor somente reconhece um 

problema: os alunos que perdem. Os professores contribuem para fortalecer 

as dificuldades, pois estes nao tomam iniciativas para resgatar os alunos 

que sairam da escola, e usam do poder(devido a terem tido acesso a uma 

cultura mais privilegiada) e desmoralizam os alunos e suas familias. 

Segundo os rapazes de Barbiana, a mudanga na lei nao muda 

necessariamente a maneira de proceder. A escola continua a ser feita a 

medida dos ricos - dos que tern cultura de casa e so vao a escola buscar o 
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diploma - , mas no discurso escolar isto e dito de forma sutil, nao se pode 

declarar as diferenpas, tudo e camuflado. 

Na universidade a maioria e burgues e os pobres, por sua vez, que sao 

a minoria, incorporam estes valores, ao inves de se organizarem para mudar 

a situapao. 

Para os rapazes de Barbiana "se todos os professores soubessem que, 

custasse o que custasse, tinham de fazer com que seus alunos andassem 

para a frente, haviam de dar voltas e voltas a cabega para eles aprenderem 

e passarem"( p. 95). 

A discussao apresentada por Souza Patto e pelos meninos de 

Barbiana nao conseguem explicar o porque, numa escola catolica de 

elite(essa na qual estou trabalhando e pesquisando) o padrao escolar, da 

autoridade professoral, e expresso com tal forpa, uma vez que: os alunos 

nao sao pobres; a classe social de alunos e professores e a mesma;(eu 

mesma sou ex-aluna desta escola, na qual minha mae foi professora). 

Seguirei tentando entender esse fenomeno da forma escolar 

padronizada. 
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Indivi'duo - autoridade - liberdade 

0 seculo XX se inicia trazendo fortes contradigoes seja no ambito da 

organizagao do trabalho, seja nas relagoes entre as nagoes europeias. A 

primeira guerra mundial e a expressao violenta do panorama social europeu 

que atinge todas as nagoes do globo. A escola nao estara fora desse 

universe contraditorio e como as demais instituigoes sociais procura novos 

caminhos e formas de atuagao. Tais buscas encontram-se expressas no 

ideario da Escola Nova. 

Essa nova pedagogia, nascida dos ideais liberals, tinha como principios 

identificar e promover os mais capazes, independentemente de sua origem 

etica e social. Tal projeto desenvolvido numa sociedade capitalista expoe a 

grande seletividade social dentro da escola. 

A concepgao registrada pelos precursores da Escola Nova de que "os 

individuos diferem, e sua educagao deveria ser adaptada a estas 

diferengas", prenunciaram a diregao que o tema das diferengas iria tomar no 

decorrer do seculo XX e que de alguma forma estava apoiada nas 

concepgoes de individuo e da sociedade em que se baseiam. 

A partir de entao, a questao do individuo e sociedade passou a ser o 

tema de estudo para diferentes sociologos e pensadores. 

Segundo Souza Patto, Agnes Heller e uma pensadora marxista 

comprometida com a busca da fundamentagao teorica para um projeto 

politico de "mudar de vida" nas sociedades atuais, marcadas pela 

exploragao economica e pela dominagao cultural. Seus estudos fazem parte 

de uma area recente do conhecimento sociol6gico(em critica as pesquisas 

anteriores das concepgoes funcionalistas da sociedade e positivista da 

ciencia, bem como a busca teorica de aproximagao das esferas sociais e 

individuals, tradicionalmente separadas nas ciencias humanas); a sociologia 

da vida cotidiana. 

Pensadora hungara radicada na Australia, nascida em 1929, e 

discipula de Luckacs, toma como ponto de partida, realizar uma critica ao 

pensamento de Marx, a partir do que considera uma contradigao 
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fundamental em sua obra, e elabora uma teoria na qual redefine o sujeito, o 

lugar e as estrategias de transformagao social de classes. 

De acordo com os estudos de Agnes Heller, apresentados por Souza 

Patto, nao se pode redefinir apenas uma classe, como Marx o fez, pois sua 

teoria fala a todos os que tern carecimentos radicais, e os grupos operarios 

nao exprimem todos estes carecimentos, mas tambem outros segmentos 

sociais os exprimem, assim como as mulheres, os jovens, minorias raciais, 

etc. 

Para Souza Patto, uma das maiores contribuigoes de Agnes Heller ao 

marxismo contemporaneo e a colocagao da tematica do individuo no centra 

de suas reflexoes, considerando que a tematica do individuo havia sido 

abolido pelo pensamento materialista-historico. 

O individuo, ao qual Agnes Heller se refere nao e urn individuo abstrato 

ou excepcional, mas o individuo voltado para as atividades necessarias a 

sua sobrevivencia. 

Agnes Heller dedica seus escritos a definigao do conceito de "vida 

cotidiana geral", considerando que abstraida de seus determinantes sociais, 

toda vida cotidiana e heterogenea(ideias e valores dominantes, mesmo 

quando se luta contra eles), e hierarquica(quanto ao conteudo e a 

importancia atribuida as necessidades), econ6mica(uma vez que nela, 

pensamento e agao manifestam-se e funcionam somente em quern sao 

indispensaveis a contribuigao da cotidianidade jamais se elevam ao nivel da 

teoria assim como a agao cotidiana nao e praxis), baseia-se em juizos 

provisorios, e probabilista e recorre a ultrageneralizagao e a imitagao. 

Sendo assim, a vida cotidiana e a vida de todo homem, pois nao ha 

quern esteja fora dela, e do homem, na medida em que nela, sao postos em 

funcionamento todos os sentidos, suas capacidades intelectuais e 

manipulativas, seus sentimentos e paixoes, suas ideias e ideologias. Em 

outras palavras, a vida do individuo e o individuo e sempre ser particular e 

ser generico. 

As tendencias particular e generica sao tendencias consideradas por 

Agnes Heller, formas necessarias do pensamento e da agao na vida 

cotidiana. Sem elas seria ate mesmo dificil de sobreviver. Porem, quando se 
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cristalizam, tomando-se absolute, impedem que o individuo se movimente 

ou que possibilite uma explicagao, que gera a alienaqao da vida cotidiana. 

A vida cotidiana, portanto, e alienada em determinadas circunstancias 

historico-sociais como e o caso da estruturagao das sociedades industriais 

capitalistas. Nestas sociedades, o individuo da vida cotidiana e o individuo 

que realiza o trabalho que Ihe cabe na divisao social do trabalho, produz e 

reproduz esta e perde de vista a dimensao humano-generica; ou seja, crias- 

se um abismo entre a produgao generica e a participagao consciente da 

individuo nesta produgao e ao perder de vista a sua objetividade, 

consequentemente, torna-se um alienado. Ao alienar-se torna-se individuo 

preso a um fragmento do real, a tendencia espontanea de orientar-se para a 

realizagao das atividades cotidianas, o que significa afirmar que existe uma 

unidade imediata do pensamento e da agao no cotidiano. Esta unidade 

imediata faz com que o "util" seja tornado como sinonimo de "verdadeiro" , o 

que torna a atividade cotidiana essencialmente pragmatica. 

A ultrageneralizagao tambem faz parte da vida, pois nao se pode 

analisar integralmente as caracteristicas de cada situagao ou pessoa antes 

de nos comportarmos frente a elas. Portanto, nos valemos de juizos 

provisorios que serao desmentidos a partir do momento em que nao mais 

nos capacitem a nos orientarmos e atuarmos a partir deles - o que nos 

permite uma mobilidade de cada pessoa ou situagao com quern nos 

defrontamos. 

Entretanto, o grau de ultrageneralizagao nao e sempre o mesmo, 

criando um espago para o preconceito - tipo particular de juizo provisorio, ou 

mais do que isso, juizo falso. 

0 preconceito, na qualidade de juizo provisorio que encontra-se 

inabalado contra todos os argumentos da razao, tern como componente 

afetivo a fe, um dos aspectos que pode nos ligar a uma opiniao, visao ou 

convicgao. Seu limite e a intolerancia emocional, intimamente ligada a 

satisfagao de necessidade da particularidade. 

Embora a vida cotidiana seja propicia a emergencia de preconceitos, 

ela nao os determina. Segundo Agnes Heller, os preconceitos tern a fungao 

de consolidar e manter estabilidade e a coesao de integragoes sociais, 
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principalm^nte das classes socials. Esta fungao de mantenedora da 

estabilidade e coesao so e desempenhada quando esta coesao esta 

internamente ameapada. Assim, torna-se compreensivel o fato da maioria 

dos preconceitos surgirem da classe dominante, pois e esta que tern o maior 

interesse em manter a coesao. 

Agnes Heller opoe-se ao mito da neutralidade da ciencia, pois segundo 

sua analise, a produpao das ideias socialmente dominantes remetem a 

questao da relagao entre ciencia e preconceito. 

Ao colocar a questao da ciencia como sempre interessada, torna-se 

necessario que o pesquisador estabelepa uma relapao consciente com a 

generacidade. Uma escolha de valores positives e condipao 

necessaria(embora nao suficiente) ao cumprimento, pelas ciencias sociais, 

de sua tarefa de desfeitichizapao, urn dos principals criterios apos o adento 

da sociedade burguesa. 

O poder que a teoria assume quando penetra no pensamento popular e 

tanto maior quanto mais coincide com as formas cotidianas de pensar. For 

isso, na consciencia cotidiana atual, a ciencia, tanto a natural quanto a 

social, e a autoridade maxima. 

Quando se dedica a teoria dos papeis Agnes Heller, defende a ideia de 

que a consciencia e o funcionamento social requerem imitapao e sistemas 

habituais relativamente estereotipados e nao podem prescindir do piano de 

relapoes mecanicas constituido pelos papeis e, quando devorado por eles e 

pela imitagao, o individuo vive de estereotipos, pois passa a assinalar 

mudamente as normas dominantes e viver de uma maneira que caracteriza 

o conformismo. 

Assim, o exercicio do papel que compreendam os aspectos de 

imitagao, uso, tradigao, diferenga entre interior e exterior, transformagao da 

personalidade, o ideal, etc, comparecem de modo alienado. 

"O ideal como mercadoria, ou como dever -ser, externamente 
imposto, conduz ao empobrecimento, & atrofia das possibilidades 
humanas'XPalio, 1991, p. 141). 
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Entretanto, mesmo nas sociedades de comportamento manipulado, 

nem sempre as relagoes entre individuo e papel social sao total 

identificapao, pois a identificagao e a forma mais direta de expressao da 

alienagao e de imersao da particularidade. Recusa do papel e caractenstica 

daqueles que nao se sentem a vontade na alienagao. 

Agnes Heller recusa , portanto, a concepgao funcionalista de 

papel(que ve a recusa do papel como "defeito da organizagao" ou 

"perturbagoes funcionais corrigiveis"), assinalando que na realidade, os 

homens nao sao manipulaveis, pois sempre existe urn ponto limite, no qual 

deixa de ser objeto para ser sujeito. 

A vida cotidiana e dialeticamente o lugar da dominagao e da 

rebeldia, ou da revolugao. 

"Lima revolugSo, portanto, s6 o 6, quando se dot na vida cotidiana, 
quando sSo atendidos revolucionariamente os carecimentos raciais. A 
revolugSo passa, portanto, pela subjetividade, pela participagSo. Por 
/sso, a constituigSo do pequeno grupo 6 um momento importante de 
passagem da particularidade para a individualidade e, portanto, para o 
prdprio processo de mudangas soc/a/s"(Patto, 1991, p. 143-144) 

A passagem da particularidade(onde ha alienagao) para a 

individualidade(pequenos grupos que questionam) e realizado atraves de 

pequenas conquistas, o que torna a revolugao passive! atraves de uma agao 

transformadora consciente. 

Agnes Heller, portanto, defende a tarefa de transformagao de 

sujeitos particulares em sujeitos individuals, que so pode ser possivel 

atraves da busca do conhecimento do propho eu, para que somente assim 

possa ser capaz de tomar decisoes, colocando-se acima da cotidianiedade. 

Entretanto, Norbert Elias, um sociologo alemao, considera que a 

relagao do individuo e da sociedade nao sao nada Claras em nossos dias, 

mas e frequente nao nos darmos conta disso devido aos conceitos que 

dispomos de "individuo" e "sociedade", que nos influenciam a pensar como 

duas entidades ontologicamente diferentes. 

Norbert Elias tern por objetivo libertar o pensamento da compulsao 

de compreender os dois termos separados, estabelecendo um novo modelo 

da maneira como os seres humanos individuals ligam-se uns aos outros 
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numa sociedade, questionando o tipo de formagao da sociedade atual, que 

nao foi pretendida ou planejada por nenhum de nos, nem tampouco por 

todos nos juntos. 

"E/a s6 existe porque existe um grande numero de pessoas, sd 
continua a funcionar porque muitas pessoas, isoladamente, querem e 
fazem certas coisas, e no entanto sua estrutura e suas grandes 
transformagdes histdricas independem, claramente, das intengdes de 
qualquer pessoa em particular".(E\\as, 1994, p. 13) 

Ao analisar esta questao, Norbert Elias encontra dois campos 

opostos , um campo onde as pessoas abordam as formagdes socio- 

historicas como se tivessem sido concebidas, planejadas e criadas por 

diversos individuos ou organismos, e outro campo, onde abordam as 

formagdes histdricas e sociais sem desempenho algum do individuo. 

Enquanto no primeiro campo e obscuro o estabelecimento de uma 

ligagao entre os atos e objetivos individuals e essas formagdes sociais, no 

segundo campo nao se sabe com maior clareza como vincular as forgas 

produtoras dessas formagdes as metas e aos atos dos individuos, quer 

essas forgas sejam vistas como anonimamente mecanicas, quer sejam 

forgas supra-individuais baseadas em modelos universais. 

Estes modelos de antinomias nao sao caractehsticas dos estudos 

dos fatos histdricos e sociais no sentido mais restrito, pois para onde quer 

que nos voltemos, deparamos com antinomias. 

Ao falarmos sobre individuos ou sociedade, segundo Norbert Elias, 

temos a sensagao de termos uma certa nogao do que queremos de nds 

como sociedade, de um lado, e como individuos de outro. 

Ninguem duvida de que individuos compdem a sociedade ou a de 

que a sociedade e uma sociedade de individuos; porem, nao conseguimos 

reconstruir no pensamento aquilo que vivenciamos cotidianamente na 

realidade, devido a diversas lacunas e falhas na formagao do pensamento. 

O nosso pensamento e restringido a certos limites devido a 

gravidade dos conflitos que questionam constantemente a relagao entre 

individuo e sociedade nos dias atuais. Provocados por estes conflitos as 

pessoas revestem seus discursos com uma carga de valoragao, 

33 



interpretando-a a favor do individuo enquanto "fim" e da sociedade enquanto 

"meio", ou da sociedade como o mais "essencial" e o individuo "menos 

importante". 

Na perspectiva de Norbert Elias, a unica maneira de se resolver esta 

antitese e remover as camadas de valoragoes que a encobrem, pois ao 

remover esta camada de valoraqoes e afetos imbutidos pela tensao de 

nossa epoca em tudo o que diz respeito a relaqao entre individuo e 

sociedade, surge urn panorama diferente. 

Tanto os individuos, quanto a sociedade, sao igualmente 

desprovidos de objetivos. Urn depende do outro para existir. 

"NSo hct duvida de que cada ser humane 6 criado per outros que 
existiam antes dele; sem duvida, ele cresce e vive como parte de uma 
associagSo de pessoas, de um todo social - seja este qua! for. Mas 
isso nSo signified nem que o individuo seja menos importante do que 
a sociedade, nem que ele seja um "meio" e a sociedade, o "fim". A 
relagSo entre a parte e o todo 6 uma certa forma de relacionamento, 
nada mais, e como tal, sem duvida, jd 6 bastante problemdtica. Em 
certas condigdes, pode ser vinculada & relagSo entre os meios e o 
fim, mas nSo the 6 iddntica; inumeras vezes, uma forma de relagSo 
nSo tern a minima ligagSo com a outra". (Elias, 1994, p. 19) 

A fim de explicar melhor a uniao dos individuos como a parte de um 

todo, Norbert Elias cita o burburinho das ruas das grandes cidades, onde a 

maioria das pessoas nao se conhecem. 

No meio do tumulto de gente apressada, apesar de toda a sua 

liberdade individual de movimento, ha uma ordem oculta e nao diretamente 

perceptive! pelos sentidos. Cada pessoa, nesse tumulto, faz parte de um 

determinado lugar, tern uma fungao, uma propriedade ou trabalho especifico, 

come, dorme, exerce algum tipo de tarefa para outros, ou uma fungao 

perdida, bens perdidos e um emprego perdido. Independentemente da 

fungao, cada uma dessas pessoas tern ou teve uma renda, alta ou baixa, de 

que vive ou viveu, e ao passar pela rua essa fungao e essa renda mais 

ocultas ou mais evidentes, passam com ela. Nao e possivel passar para 

outra fungao mesmo que deseje. Cada pessoa e obrigada a usar um traje, 

segundo sua fungao, pois esta preso a um certo ritual no trato e as formas 

especificas de comportamento, o qual Norbert Elias chama de ordem 
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invisivel dessa forma de vida comum, que nao pode ser diretamente 

percebida. 

"Por nascimento, ele est£ inserido num complexo funcional de 
estrutura bem definida; deve conformar-se a ele, moldar-se de acordo 
com ele e, talvez, desenvolver-se mais, com base nele. Aid sua 
liberdade de escolha entre as fungQes preexistentes 6 bastante 
limitada. Depende largamente do ponto em que ele nasce e cresce 
nessa teia humana, das fungQes e da situagSo de seus pals e, em 
consondncia com isso, da escolarizagSo que recebe. Tambdm isso, 
esse passado, estd diretamente presente em cada uma das pessoas 
que se movem apressadamente no bulicio da cidade. E possivel que 
o individuo nSo conhega ningudm nesse burburinho; mas, em algum 
lugar, ele tern pessoas a quern conhece, amigos de confianga e 
inimigos, uma famflia, urn circulo de relagdes a que pertence, ou, 
caso agora esteja s6, tern conhecidos perdidos ou mortos que vivem 
apenas em sua mem6ria".(E\\as, 1994, p.21) 

Assim, cada pessoa que passa por outra aparentemente separadas 

umas das outras, estao unidas por lapos instintos e afetos, tornando as 

pessoas dependentes umas das outras pelas funpoes mais distintas. 

Essa rede de interdependencias de funpoes individuais e uma ordem 

invisivel que nao deve sua origem a uma decisao comum de muitas pessoas 

individuais, ou por eleipao. 

Nesta rede de interdependencia das funpoes individuais, os atos de 

muitos individuos distintos precisam vincular-se ininterruptamente, formando 

longas cadeias de atos, para que as funpoes de cada individuo cumpram 

suas finalidades. Assim, as pessoas sao urn elo nas cadeias que ligam 

outras pessoas, estando assim, presa por viver em permanente dependencia 

funcional de outras. 

A integrapao dos individuos na sociedade e possivel atraves da 

relapao determinada pelas outras pessoas, passadas ou presentes. Ainda 

que esteja afastada de qualquer outra pessoa, como eremita, os gestos 

executados longe dos outros, assim como os gestos a eles dirigidos, sao 

gestos relacionados como outros. Ou seja, o que realmente liga o individuo a 

sociedade e a propensao fundamental de sua natureza. 

Todo individuo quando nasce ja faz parte de urn grupo de pessoas 

que ja existiam antes dele; e cada individuo necessita das outras pessoas 

que existia antes dele para poder crescer(condipao fundamental para a 

existencia humana). 
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Independente da constituigao natural de cada indivfduo, e na 

sociedade que a crianga pequena, com suas fungoes mentals maleaveis e 

relativamente indiferenciadas se transforma num ser mais complexo. 

Separada desse meio, a crianga desenvolve-se fisicamente, mas sua 

composigao psicologica continua de uma crianga pequena. E no grupo com 

outras pessoas mais velhas que se aprende a fala articulada e urn tipo 

especifico de controle dos instintos. Entretanto, estas aprendizagens 

dependem da estrutura do grupo que ele cresce, de sua posigao nesse 

grupo e do processo formador que ele acarreta. 

A crianga pequena, portanto, para Norbert Elias, precisa ser 

adaptada pelo outro, e da sociedade para se tornar fisicamente adulta. Na 

crianga, alem do comportamento consciente que se veem constantemente 

formados e transformados nas relagoes com os outros, mas, tambem, suas 

tendencias instintivas - seu comportamento controlado por instintos. 

As imagens instintivas nao constituem uma copia do que Ihe e feito 

pelos outros, mas sao sua resposta a maneira como seus instintos e afetos, 

que por natureza se orientam para outras pessoas, sao correspondidos e 

satisfeitos por esses outros. Com base nesse dialogo instintivo, os impulses 

elementares e informes da crianga pequena tomam uma diregao mais 

definida, assumem uma estrutura mais clara e desenvolvem na crianga o 

complexo autocontrole psiquico, mediante o qual os seres humanos diferem 

de todas as outras criaturas - urn carater mais ou menos individual. 

"...assim como os pais sSo necessArios para trazer um filho ao 
mundo, assim como a mSe nutre o filho primeiro com seu sangue e 
depois com o alimento vindo do seu corpo, o indivfduo sempre existe, 
no nfvel mais fundamental, na relagSo com os outros, e essa relagSo 
tern uma estrutura particular que 6 especlfica de sua sociedade. Ele 
adquire sua marca individual a partir da histdria dessas relagdes, 
dessas depend&ncias, e assim, num contexto mais amplo, da histdria 
de toda a rede humana em que cresce e vive. Essa histdria e essa 
rede humana estSo presentes nele e sSo representadas por ele, quer 
ele esteja de fato em relagSo com outras pessoas ou sozinho, quer 
trabalhe ativamente numa grande cidade ou seja um nSufrago numa 
ilha a mil milhas de sua sociedade". (Elias, 1994, p.31) 

A padronizagao muito difundida da auto-imagem induz o individuo a 

sentir e pensar o eu separado das relagoes com os outros, o eu interior que 
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e seu eu verdadeiro, e uma roupagem externa, suas relagoes com outras 

pessoas, de uma maneira inteiramente natural e obvia aqueles que a 

adotam. 

Por detras dela veicula a autoconsciencia das pessoas 

correspondente a estrutura psicologica estabelecida em certos estagios de 

urn processo civilizador que se caracteriza por uma diferenciagao e uma 

tensao especialmente intensas entre as ordens e as proibigoes socials 

inculcadas como autodominio e os instintos e inclinagoes nao controlados ou 

recalcados dentro do proprio ser humano. Neste conflito no interior do 

individuo a exclusao de certas esferas de vida em interagao social, e a 

associagao delas como o medo socialmente instituido sob a forma de 

vergonha e embarago, por exemplo, que levam o individuo a achar que 

dentro de si ele e algo que vive inteiramente so, e que so depois se relaciona 

com os outros. 

0 intense e abrangente controle dos instintos exigido pelo 

desempenho das fungoes adultas numa sociedade, torna maior a distancia 

entre o comportamento das criangas e o dos adultos. Devido justamente a 

discrepancia entre a atitude das criangas e a que se exige dos adultos, que o 

avango da divisao das fungoes e da civilizagao, em certos estagios e 

crescentemente acompanhado pelo sentimento dos individuos de que , para 

manterem suas posigoes na rede humana, devem deixar sua "verdade 

interior". 

A crianga quando nasce, e segundo Norbert Elias, produto de urn 

destine que tern uma dimensao natural e uma dimensao social. A maneira 

com que o organismo do recem-nascido controla compulsivamente os 

processos em seu interior, o desenvolvimento e a redugao de orgaos 

segundo urn padrao nele impresso como legado das geragoes anteriores e a 

influencia relativamente pequena exercida nessa situagao social vigente, sao 

os fatores que levam a considerar a autoformagao do individuo como sendo 

regida por "leis naturais". 

Para Norbert Elias, as fungoes mais maleaveis de controle nao 

podem apenas ser moldadas pela sociedade vigente, mas necessitam desta 

para evoluirem ate o complexo mecanismo do autocontrole do adulto. Cabe 
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portanto a psicologia investigar as estrutura e as leis naturais de todas as 

fungoes auto-reguladoras humanas, dirigidas para os outros seres e coisas, 

que desempenham um papel nas relagoes que a pessoa mantem com eles e 

que, por sua maleabilidade natural, compoem o material a ser moldado por 

essas relagoes; Deve rastrear o processo pelo qual essas fungoes de 

controle mais maleaveis juntamente com a estrutura social e com o convivio 

com outras pessoas, diferenciam-se de maneira a dar origem a uma forma 

individual especifica; e por fim, deve esclarecer a estrutura geral desse 

processo de diferenciagao e moldagem e explicar, detalhadamente, como e 

que a forma particular de controle comportamental que se consolida num 

"carater" , numa composigao psicologica individual dentro do individuo, com 

base num determinado conjunto de relagoes, numa moldagem social 

especifica, funciona, posteriormente, no convivio com as outras pessoas. 

Portanto, os seres humanos sao parte de uma ordem natural e de 

uma ordem social que consiste na mobilidade e maleabilidade especiais 

quais diferem dos animais, que possuem um padrao fixo de controle 

comportamental em relagao a outros seres e coisas. Gragas a essas 

qualidades entram em agao regularidades e processes automaticos que 

Norbert Elias denomina o termo "sociais", em contraste com as 

regularidades organicas e naturais. 

E, gragas a essas qualidades que geram o contraste das 

regularidades e processes automaticos sociais com as regularidades 

organicas e naturais, os individuos tern uma historia que nao e natural, no 

interior das sociedades. 

"Os seres humanos criam um cosmo especial prdprio dentro do 
cosmo natural, e o fazem em virtude de um relaxamento dos 
mecanismos naturais automaticos na administragSo de sua vida em 
comum".(Elias, 1994, p.43) 

Segundo Norbert Elias, o que molda e compromete o individuo os 

reflexos desse cosmos humano e Ihe confere todo o alcance de sua vida sao 

os reflexos de sua natureza animal, mas sua dependencia dos outros e a 

dependencia que os outros tern dele, as fungoes dos outros para ele e suas 

para os outros. 
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A divisao das funQoes entre as pessoas existe ate mesmo nas 

sociedades mais simples. Quanto maior e essa divisao, mais as pessoas 

estao ligadas pelo fato de cada uma so pode sustentar sua vida e sua 

existencia social em conjunto com muitas outras pessoas. 

Ao atingirem certa estrutura e intensidade na divisao das fungoes, as 

tensoes geradas desta relagao proporcionam urn impulse por mudangas 

estruturais na sociedade, denominadas forgas reticulares, que tern 

importancia decisiva no curso da historia ocidental, levando em determinado 

momento a utilizagao da moeda, em outro ao desenvolvimento das 

maquinas e, com isso, a maior produtividade do trabalho e uma elevagao no 

padrao de vida de urn numero cada vez maior de pessoas. 

Desta maneira as forgas reticulares produziram-se e se reproduzem 

na historia - periodos pacificos e outros turbulentos e revolucionarios, por 

exemplo - mudangas que nao tern origem na natureza dos individuos 

isolados, mas na estrutura da vida conjunta de muitos. 

E nesta perspectiva que Norbert Elias refere-se quando diz que "A 

historia e sempre de uma sociedade, mas, sem a menor duvida, de uma 

sociedade de individuos"(p.45). 

Nenhuma pessoa isolada pode transgredir as leis autonomas da 

rede humana da qual provem seus atos e para o qual eles sao dirigidos, isto 

porque o individuo so pode ser entendido em termos de sua vida em comum 

com os outros. 

"A sociedade, com sua regularidade, nSo 6 nada externo aos 
individuos; tampouco 6 simplesmente um "objeto oposto" ao 
individuo, ela 6 aquilo que todo individuo quer dizer quando diz "nds". 
Mas esse "nds" nSo passa a existir porque um grande numero de 
pessoas isoladas que dizem "eu" a si mesmas posteriormente se une 
e resolve former uma associagSo. As fungdes e relagdes 
interpessoais que expressamos com particulas gramaticais como 
"eu", "vocd", "ele", "ela", "nds" e "eles" sSo interdependentes. 
Nenhuma delas existe sem as outras. E a fungSo do "nds" inclui todas 
as demais. Comparado dquilo a que ela se refere, tudo o que 
podemos chamar "eu", ou aid "vocd", d apenas parte". (Elias, 1994, 
p.57) 

0 fato de cada "eu" estar inserido em um "nos", deixa claro o porque 

da entremeagao dos atos, pianos e propositos de muitos "eus" origina 

constantemente algo que nao foi planejado, pretendido ou criado por 

nenhum individuo. 
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A sociedade e, portanto, todos nos - um grande numero de pessoas 

reunidas. Mas um grupo de pessoas reunidas na Europa do seculo XII forma 

um tipo de sociedade diferente da encontrada nos seculos XVI ou XX, pois 

embora toda essas sociedades tenham consistido e consistem em nada, a 

mudanga de uma forma de convivio para outra nao foi planejada por nenhum 

dos individuos. 

Entretanto, embora seja um absurdo falar em sociedade sem 

individuos ou individuo sem sociedade, e, segundo Norbert Elias, o que 

geralmente ocorre quando tentamos reconstruir no pensamento aquilo que 

vivenciamos cotidianamente. 

Atualmente, palavra como individuo, sociedade, personalidade e 

coletividade, por serem armas ideologicas das lutas de poder de varies 

partidos e Estados, encontram-se impregnados de um conteudo emotivo que 

e dificil esmiugar seu nucleo concrete dos desejos e temores dos que estao 

engajados nos combates. 

A palavra individuo, por exemplo, pode tanto despertar sentimentos 

negatives numa pessoa para quern a doutrina do "individualismo" e 

desagradavel, associando-a a imagem de individuos implacaveis e brutais, 

propenso a oprimir os outros e enriquecer a custa deles(sociedade sem 

individuo); como pode outra pessoa associar a mesma palavra ao orgulho 

por sua posigao independente da sociedade, podendo simbolizar aquilo que 

a pessoa isolada e capaz de realizar, independente de todas as demais e 

em concorrencia com elas, por energia e merito proprios, encontrando nela, 

todas as valoragoes positivas das ideias dessas pessoas(individuo sem 

sociedade). 

Assim, o que se entende por individuo e sociedade ainda depende, 

em grande parte, da forma assumida pelo que desejam e temem; ou seja, as 

pessoas vivenciam estes dois termos como coisas distintas e opostas, nao 

porque as pessoas possam ser observadas como tal, mas porque as 

pessoas associam essas palavras a sentimentos e valores emocionais 

diferentes e, muitas vezes, contraries. Esses padroes emocionais funcionam 

como mecanismos seletivos, de maneira a que os aspectos individuais e 

sociais das pessoas sejam percebidos e valorizados como diferentes. 
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Para Norbert Elias as discussoes sobre individuo e sociedade, tern 

como ponto de partida o conhecimento de corpos isolados ou, pelo menos, 

de fenomenos fisicos que percebemos com os sentidos. A questao, portanto, 

da origem de nosso conhecimento das relagoes entre pessoas isoladas e da 

origem de nosso conhecimento das relagoes entre objetos nao-humanos e 

suas modificagoes, como, por exemplo, sua relagao causa e efeito, estao 

ligadas a uma forma peculiar de autoconsciencia e de imagem do homem. 

"Podemos saber que as formas que conhecemos de autoconsci&ncia, 
a imagem que fazemos do homem, tiveram uma emerg&ncia tardia na 
histdria da humanidade, comegando lentamente e por um breve 
periodo se limitando a pequenos circulos da sociedade antiga, para 
depois, no chamado renascimento, afetar as sociedades ocidentais. 
NSo obstante ela geralmente se afigura como a forma normal e sadia 
de percebermos a n6s mesmos e a outrem, e uma forma que, ao 
contrdrio de outras, nSo requer explicagSo. Mesmo hoje essa imagem 
ainda aparece tSo evidente que S dificil arrancd-la de seu lugar fixo 
na conscidncia e considerd-la do lado de fora, por assim dizer, como 
a/go novo e surpreendente".(Elias, 1994, p.81) 

A ideia que fazemos de nos e das outras pessoas tern como 

estrutura a pre-condigao fundamental de limites de nossa sociedade, para 

nos comunicarmos com elas. Mas quando esta estrutura e questionada, 

nossa seguranga sofre uma ameaga. 

"Os pressupostos nSo questionadas, as estruturas bdsicas de 
pensamento de que nos apoderamos com as palavras de nossa 
lingua, sem maior reflexSo, acham-se entre os meios de orientagSo 
indispensdveis sem os quais nos extraviamos, do mesmo modo que 
perdemos os marcos conhecidos que determinam o que esperamos 
perceber se revelam enganadores e indignos de confianga. Mas, sem 
nos langarmos pelo menos por algum tempo ao mar da incerteza, ndo 
poderemos escapar ds contradigdes e inadequagdes de uma certeza 
ilus6ria".{E\\as, 1994, p.81) 

A forma basica de autoconsciencia e a imagem humana hoje 

predominantes foram se formando lentamente em diversas sociedades, 

juntamente com o contexto social mais amplo. 

A ascensao de um nivel mais alto de autoconsciencia nos leva a 

aprender a ver nossa imagem, simultaneamente, no espelho da 

autoconsciencia e em outro espelho maior e mais distante. Por exemplo, o 

que ocorre a partir do Renascimento comparado a seus predecessores 



medievais, que antecederam um novo nivel de autoconsciencia, tornando-se 

cada vez mais capazes de se verem como que a distancia, tomando o Sol 

por centro do universo, em vez de presumirem ingenuamente que a Terra e 

portanto, eles proprios, eram esse centro - esse fato foi extremamente 

caracteristico do novo patamar de autoconsciencia que essas pessoas 

lentamente atingiram. 

A imagem do homem transformou-se juntamente com as questoes 

desse mundo sobre a natureza de nosso conhecimento dos objetos visiveis 

e observaveis, na ideia de uma dualidade entre corpo e mente, razao, 

consciencia. 

A imagem do homem entao, passou assim a ser vista como uma 

pessoa que tern corpo, que e feito de materia e, portanto ocupa certa 

posigao no espago. A razao, mente, consciencia ou o eu nao e feito de 

materia, nem se estende no espago, tern sede no corpo da pessoa, mas sao 

diferentes do corpo. 

A ideia de que a consciencia, os sentimentos, ou ate o proprio eu, 

estao localizados dentro do ser humano, parecem ser convincente a menos 

para pessoas de certos grupos sociais, por eles sugehrem estar lidando com 

a autopercepgao de pessoas a cuja conduta um grau relativamente alto de 

cerceamento do que foi imposto pela natureza da vida social e pelo modo 

correspondente de criar os filhos. 

Em todas as sociedades humanas ha o controle comportamental 

desta ou daquela especie. Mas a sociedade ocidental destaca-se ha varies 

seculos pelo exercicio particularmente intensive, complexo e difundido desse 

controle social. Controle este, mais difundido do que nunca, ligado ao 

autocontrole do individuo. 

As criangas agem e falam como pensam, mas a medida que vao 

crescendo os impulses elementares e espontaneos separam-se cada vez 

mais dos atos e comportamentos decorrentes desses impulses contraries, 

formados com base nas experiencias individuals, interpoem entre eles. 

0 padrao basico desse autocontrole de toda a sua relagao com os 

impulses elementares e espontaneos comuns a todas as pessoas diferem 

nas sociedades devido as diferengas de experiencias em cada sociedade. 
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Todas as areas da existencia humana sao tecidas de controles, 

introduzidas nos jovens desta ou daquela forma, e as vezes de formas 

contrarias, como uma imunizagao, atraves do exemplo das palavras e atos 

dos adultos, principalmente dos pais e professores, conforme suas 

experiencias particulares, tais como: "Nao mexa a\", "Fique quieto", "Voce 

nao pode esperar?", "Pense no futuro", "Pense em sua familia", "Faga seu 

dever", e outros. 

A medida que a crianga cresce Ihes sao imbutidos padroes de 

comportamento que mais e mais atividades, que originalmente implicavam a 

pessoa inteira, passam a ser concentradas apenas nos olhos e ouvidos; 

restando-lhe serem compensados atraves da danga e do esporte. 

"Os prazeres do olhar e da audigSo tomam-se mais ricos, mais 
intensos, mais sutis e mais gerais. Os dos membros sSo cada vez 
mais confinados a algumas Areas da vida. Percebemos e observamos 
sem sair do /ugar".(Elias, 1994, p. 100) 

Como corpos separados, os individuos emergem no isolamento e a 

encapsulagao dos individuos em suas relagoes uns com os outros, que 

levam, cada vez mais, a urn controle geral dos afetos, a negagao e 

transformagao dos instintos, acabando por se esconderem umas das outras, 

ou ate de si mesmas. 

A individualizagao, na medida em que prossegue essa mudanga 

social, intensifica as tensoes entre a ordem e proibigoes sociais, 

internalizados como autocontrole, e os impulses espontaneos reprimidos, 

gerando uma exclusao de certas esferas de vida do intercambio social e sua 

associagao com uma angustia socialmente instilada, como os sentimentos 

de vergonha, e despertando no individuo a sensagao de ser algo interno, 

separado das outras pessoas. 

Num certo estagio do movimento da civilizagao, esse modo de 

autopercepgao, por mais verdadeiro e autentico que possa ser, leva a 

pessoa altamente individualizada em suas reflexoes teoricas, a urn vazio 

existencial entre individuo e sociedade. 
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Tambem neste estagio de movimento das sociedades, a adaptagao 

dos jovens a suas fungoes adultas costuma acontecer de um mode que 

reforga particularmente essas tensoes e sisoes na personalidade. 

As carreiras oferecidas aumentam e diversificam, tornando mais 

prolongada e complexa tambem, a preparagao necessaria para a vida 

adulta. Assim, as criangas e jovens sao isolados dos circulos adultos, 

atraves das escolas e universidades; quanto mais especializadas e 

complexas as profissoes do adulto, mais os jovens passam por uma 

preparagao indireta em institutes especiais, ao inves da preparagao direta 

que acontecia anteriormente. 

0 aumento da preparagao para a vida adulta, leva os jovens a ter 

uma vida social distinta dos adultos, causando uma dificil assimilagao da 

vida social adulta em termos emocionais. 

"Na vida social desse grupo etdrio, 6 comum desenvolver-se aptiddes 
e interesses aos quais as fungdes adultas, dentro dessa estrutura, 
nSo dSo margem alguma; sSo formas de comportamento e 
inclinagOes que os adultos t&m que cercear ou reprimir".{E\\as, 1994, 
p. 105) 

Portanto, a trajetoria do individuo a caminho de se tornar uma 

pessoa autoconfiante e autonoma, nessa sociedade complexa, torna-se 

mais longa e complicada, devido ao aumento das exigencias feitas a seu 

autocontrole consciente e inconsciente e o aumento do periodo que 

transcorre entre a infancia e a idade adulta social, que dificulta a aquisigao 

de um equilibrio adequado entre as inclinagoes pessoais, o autocontrole e s 

deveres. Esse contexto e o que leva o padrao da imagem do eu do homem 

em igual; do sentimento pessoal de estar isolado dos outros, como uma 

nogao de individuo separado da sociedade. 

Quando adulto, nessas sociedades industrializadas, urbanizadas, a 

pessoas recebe muito mais oportunidade, bem como a necessidade e 

capacidade de ficar sozinhos, ou pelo menos de ficar a sos aos pares, 

sendo-lhe exigido escolher por si entre as muitas alternativas. 

Essa oportunidade que os individuos recebem, o levam a uma busca 

sozinha pela realizagao dos anseios pessoais, predominantemente, com 
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base em suas proprias decisoes. Porem, essa busca envolve riscos devido a 

exigencia nao apenas do consideravel volume de persistencia e visao, mas 

tambem, de que o individuo deva deixar de lado as chances momentaneas 

de felicidade que se apresentam em favor de metas a longo prazo que 

prometam uma satisfagao mais duradoura, ou que as sobreponha aos 

impulses a curto prazo - algumas vezes podem ser conciliadas, outras nao. 

A oportunidade igualmente abundante de sucesso ou o fracasso, a liberdade 

de escolha e os riscos maiores andam de maos dadas. Pode-se atingir as 

metas encontrando a felicidade ou nao atingi-las e ter urn sentimento de 

fracasso por toda vida, bem como pode desistir na metade do caminho, o 

caminho pode ser bloqueado por acontecimentos inesperados, pode fazer 

uma avaliagao errada de como atingir as metas, fazer excessivas exigencias 

a si mesmo nao se ajustando as aptidoes do individuo, e outros. A Jornada e 

longa, e o esforgo em atingir a meta pode ser tao grande, que leve a pessoa 

a perder a capacidade de desfrutar da realizagao, ou ve-la como uma 

realizagao satisfatoria, devido talvez, por ter sido sufocado na infancia 

atraves das relagoes familiares. 

Norbert Elias lembra que embora nas sociedades mais simples, haja 

menos oportunidades, nao deixa de envolver riscos, mas as margens de 

escolha sao tao grandes a exposigao ao poder caprichoso das forgas 

naturais que os riscos mal chegam a depender das decisoes; constituindo 

apenas no risco que todos correm ao vir ao mundo, na ameaga da 

destruigao fisica. 

Conforme as mudangas foram ocorrendo nessas sociedades ao 

longo do seculo mais e mais se prolongava o rumo para atingir determinadas 

metas - como por exemplo a transformagao das sociedades em sociedades 

agrarias estabelecidas, que levou o uso de pedras e ossos como materia- 

prima para instrumentos e armas a dar lugar ao do metal, com todos os 

segredos de sua utilizagao, a que somente os especialistas tinham acesso - 

e levando o adulto a estar apto e obrigado a realizar todas as atividades 

exigidas pela satisfagao de suas necessidades sob a forma social aceita, e 

nos quais dispunham de todas as capacidades requeridas. 
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Nesse processo, as pessoas viam-se mais e mais, em uma 

crescente dependencia umas das outras, interligadas como que por 

correntes invisiveis, que funcionam como urn elo de ligagao, em uma trama 

de agoes, em urn numero cada vez maior de fungoes especiais, e de 

pessoas dotadas das capacidades para executa-las, interpondo-se entre o 

primeiro passo em diregao a uma meta social e a consecugao dessa meta. E 

assim, as atividades especializadas comegaram a crescer. 

"Quanta mais extensas se tornavam as cadeias de agSo, mais dificil 
se fazia, para o individuo entremeado na rede de dependencia por 
suas capacitagdes, obter uma visSo global, e mais drduo se tornava 
distinguir o que era meio do que era fim"{E\ias, 1994, p. 112) 

Atualmente, muitas sociedades possuem muitas ocupagoes 

especializadas, que geram uma certa margem de escolha de sua origem 

social, escolarizagao e talento; Nao apenas temos profissoes, como estas se 

subdividiram e tambem surgiram novas profissoes. 

Entretanto, esta e a fase mais recente, pois, segundo Norbert Elias, 

no decorrer desse longo processo, as redes de fungoes das cadeias de agao 

tornavam-se sistematicamente mais longas e complexas, quando urn 

numero cada vez maior de pessoas passaram a viver numa crescente 

dependencia mutua, ao mesmo tempo em que cada individuo foi-se 

diferenciando-se mais dos outros. 

A dependencia mutua das pessoas como especialistas na rede de 

fungoes distintas, tornou-se cada vez mais necessario harmonizar as 

fungoes e atividades, levando a mudanga das relagoes humanas a urn maior 

cerceamento dos impulses individuals espontaneos. O autocontrole que a 

principio era imposto pelo temor direto dos outros e depois passou a ser algo 

tido por certo. 

Na diregao dessas mudangas, houve, contudo, avangos repentinos e 

ocasionais - sociais e mentals - que abriram novas possibilidades, antes 

imaginadas para a vida, tal como o uso consciente das forgas naturals para 

fins humanos, coincidentemente com a ascensao dos esforgos que 

remontavam a antiquissimos periodos da pre-historia. 
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Alem disso, essa mudanga gerou uma alteragao correspondente nas 

relagoes sociais entre as pessoas e dentro de cada pessoa, atraves do 

controle bastante estavel dos afetos e instintos a curto prazo pelas 

instituigoes sociais e em parte pelo proprio individuo. E assim, manter o 

possfvel controle crescente das forgas naturais. 

Segundo Norbert Elias, e precise recordar a longa trajetoria no 

decorrer do qual as sociedades humanas adquiriram um controle cada vez 

maior das forgas naturais, para nos liberarmos das rigidas contradigoes que 

frequentemente dao origem a uma abordagem nao perspicaz dos problemas 

humanos. 

Desde as mais simples comunidades, as diferengas de 

comportamento, dons e experiencias entre as pessoas isoladamente 

consideradas existiam, entretanto, quanto mais os atos sao regidos por 

forgas naturais indomadas dentro delas, menos elas diferem entre si em seu 

comportamento enquanto mais essas forgas sejam variadas, contidas e 

transformadas(pelo amor, medo e autocontrole), mais numerosas se tomam 

as diferengas em seu comportamento, sentimentos, pensamentos, metas, 

tornando-se individuos. 

Foi ao longo do processo, portanto, que as pessoas foram se 

diferenciando e conscientizando dessas diferengas, levando a ocupar um 

ligar particularmente elevado na escala dos valores sociais. Assim, o 

individuo e colocado nessa sociedade, devendo buscar sentido e realizagao 

em apenas algo que ele faz ou e, diferenciando-se dos demais. 

Esse desejo de diferenciar-se dos outros e resultado da 

aprendizagem social, de forma gradativa, assim como o autocontrole e a 

consciencia. E evidente que a pessoa possa recusar-se a decidir por si, mas 

para as pessoas criadas nessas sociedades a forma ideal de ego e alto grau 

de individualizagao a ela correspondente sao parte integrante de seu ser, 

nao podendo livrar-se, quer a aprove ou nao. Na verdade, as pessoas 

aceitam essa forma de batalha e comportamento como se fossem "naturais". 

Na sociedade mais complexa e oferecido uma grande serie de 

oportunidades para as pessoas, que devem escolher uma meta que Ihe 

possibilite a maxima realizagao de suas inclinagoes e aspiragoes. Entretanto, 
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somente uma minoria atinge suas metas, e a satisfagao, pois em todas as 

sociedades ha ngidos limites estabelecidos quanto a maneira como o sujeito 

deva se comportar, e por isso o autocontrole e dirigido para nao sair da linha 

e conformar-se. 

Frente ao sentimento de realizagao ou de fracasso, as pessoas 

interpretam tal situagao, geralmente atribuindo a ideia de uma discrepancia 

entre sua natureza individual e as condigoes sociais que Ihes sao externas. 

"A estrutura mental que a sociedade oferece, de uma antltese entre a 
individualidade inata e uma sociedade "externa", serve entSo para 
explicar fendmenos que, na re alidade, sHo produto de discrepdncias 
dentro da sociedade, do desencanto entre a orientagSo social do 
esforgo individual e as potencialidades sociais de consumd-lo".{E\\as, 
1994, p.121) 

Tal fate refere-se, na verdade, a questao referente ao equilibrio entre 

as exigencias da organizagao social formada pelos individuos e as 

exigencias desses mesmos individuos enquanto individuos. 

O conceito utilizado para resolver o problema da harmonizagao e 

equilibrio na vida social, e moldado ou pelo individualismo ou coletivismo em 

sentidos opostos. Entretanto, para Norbert Elias, a questao so podera 

resolver-se quando as duas coisas estiverem juntos, pois as pessoas so 

podem conviver como sociedades quando suas necessidades e metas 

socialmente formadas, na condigao de individuos, conseguem chegar a urn 

alto indice de realizagao, e este somente pode ser alcangado quando a 

estrutura social formada e mantida pela agoes dos proprios individuos e 

construida de maneira a nao levar constantemente a tensoes destrutivas nos 

grupos e nos individuos. Todavia, na pratica nao se constata urn avango 

nessa diregao, mesmo nas sociedades mais complexas industrializadas, 

onde se encontram basicamente entregues ao acaso, ou a procedimentos 

padronizados tidos como certos. 

Norbert Elias coloca, portanto, em questao, se os metodos 

tradicionais para adaptar a crianga a vida em sociedade sao compativeis ao 

funcionamento adequado da rede, ou se seria igualmente eficaz urn padrao 

diferente, menos devastador e menos repleto de conflitos. Para isso, expoe 
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a necessidade de investigar os problemas da relagao sociedade e individuo 

e esmiugar as nogoes aceitas associadas a essas palavras. 

Hannah Arendt(1972), realizou uma reflexao politica do seculo XX 

procurando examinar a lacuna entre o passado e o future, ao qual intitula a 

crise do mundo contemporaneo, que se traduz no esfacelamento no campo 

intelectual da tradigao. 

Dentre outros , Hannah Arendt realiza uma reflexao, sobre 

autoridade, liberdade e a crise na educagao, consequentes dessas 

mudangas sociais ocorridas ao longo do processo historico, tendo como 

referenda a sociedade americana na qual a educagao brasileira tem 

buscado inspiragao. 

Hannah Arendt considera que embora a autoridade tenha 

acompanhado o desenvolvimento do mundo moderno, em nosso seculo, 

encontra-se desaparecida. Desde o comego do seculo observa-se a crise 

constante da autoridade, com origem na politica. 

Um dos sintomas mais significativos desta crise e ela ter se 

espalhado em areas pre-politicas, como a criagao dos filhos e a educagao, 

onde a autoridade, no sentido mais verdadeiro, sempre foi aceito como uma 

necessidade natural para a continuidade de uma valorizagao estabelecida, 

que so pode ser garantida se os que sao recem-chegados por nascimento 

forem guiados atraves de um mundo pre estabelecido. 

"Devido ao seu carrier simples e elementar, essa forma de 
autoridade serviu, atravds de toda a histdria do pensamento politico, como 
modelo para uma grande variedade de formas autoritdrias de governo, de 
modo que o fato de mesmo essa autoridade pr6-politica, que governava as 
relagOes entre adultos e criangas e entre mestres e alunos, nSo ser mais 
segura signified que todas as antigas e reputadas metdforas e modelos para 
relagOes autoritdrias perderam sua plausividade. Tanto prdtica como 
teoricamente, nSo estamos mais em posigSo de saber o que a autoridade 
realmente 6".(Arendt, 1972, p. 128) 

Para Hannah Arendt a autoridade que perdemos nao foi a 

autoridade em geral, mas sua forma especifica que foi valida em todo o 

mundo durante longo periodo de tempo. 
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A autoridade e incompativel com a utilizagao de qualquer meio 

externo de coergao, e pressupoe igualdade e opera mediante um processo 

de argumentagao. 

Portanto, a relagao entre o que manda e o que obedece nao se 

assenta nem na razao comum, nem no poder do que manda, o que eles 

possuem em comum e a propria hierarquia, cujo direito e legitimidade ambos 

reconhecem e na qual ambos tern lugar estavel predeterminado. 

Na perspectiva politica, o passado era santificado atraves da 

tradigao. A tradigao leva o passado de uma geragao para outra atraves dos 

testemunhos dos antepassados que inicialmente presenciaram os fatos 

passados e que depois foi engrandecida por sua autoridade no decorrer dos 

seculos. 

"Enquanto essa tradigSo fosse ininterrupta , a autoridade estaria 
intacta; e agir sem autoridade e tradigSo, sem padrQes e modelos 
aceitos e consagrados pelo tempo, sem o prestigio da sabedoria dos 

pais fundadores, era /nconcejb/Ve/".(Arendt, 1972, p. 166) 

Portanto, para Hannah Arendt, estamos vivendo numa esfera politica 

sem a confianga religiosa do comego sagrado e sem a protegao de padroes 

de condutas tradicionais e assim, auto-evidentes, como os problemas da 

convivencia humana, que geram a atual crise. 

Hannah Arendt considera que a crise e geral no mundo e manifesta- 

se diversamente em cada pais, assumindo formas diferentes. 

A America(EUA) e marcada pela crise na educagao, que se tomou 

na ultima decada um problema politico de destaque. 

A crise exige que se volte para mesmas questoes e busque as 

respostas novas ou velhas mas, de qualquer modo, julgamentos diretos. 

Mas se a respondermos com preconceitos, juizos pre formados ela se torna 

em um desastre, privando-nos da experiencia da realidade e da 

oportunidade por ela proporcionada a reflexao. 

Embora a crise na educagao afete todo o mundo, ela e mais 

significativa na America porque desempenha um papel diferente e 

incomparavelmente mais importante do que em outros paises. 
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A importancia para a educagao atribuida na America do Norte deve- 

se ao fato desta regiao ter sido uma terra de imigrantes. A fusao 

extremamente dificil dos grupos etnicos mais diversos foi cumprida mediante 

a instrugao, educagao e americanizagao dos filhos de imigrantes. Na 

America do Norte, a escola assume fungoes como ensinar o ingles, a lingua 

nativa, diferente do que aconteceria em uma nagao-estado que seria 

desempenhada normalmente no lar. 

Hannah Arendt considera decisive o papel que a imigragao continua 

desempenhando na consciencia politica e na estrutura psiquica do pais. 

Acima de todos os interesses a America carece de imigrantes para 

garantir o seu lema impresso em toda nota de urn dolar, UMA NOVA 

ORDEM NO MUNDO. 

Essa Nova Ordem significa a fundagao de um novo contra o antigo, 

atraves da eliminagao da pobreza e da opressao. Entretanto, sua grandeza 

consiste no fato de que desde o inicio essa nova ordem nunca se desligou 

do mundo exterior, pelo contrario, essa relagao caracterizou-se desde o 

inicio pelo interesse de abolir a pobreza e a escravidao, dando boas vindas a 

todos os pobres e escravizados do mundo. 

0 grande entusiasmo pelo que e novo demonstrado em todos os 

aspectos da vida diaria americana, e acompanhado da confianga em uma 

"perfectibilidade ilimitada" , resultaram em um maior atengao e importancia 

dadas as criangas. 

Segundo Hannah Arendt, Rousseau influenciou o principio do ideal 

educacional, segundo o qual a educagao tornou-se um instrumento politico, 

e a propria atividade politica foi concebida como uma forma de educagao. 

Para Hannah Arendt iniciar um novo mundo com criangas, no que 

toca a politica, implica em um grande equivoco, pois, em sua perspectiva, ao 

inves de juntar-se aos seus iguais, assumindo o esforgo de persuasao e 

correndo o risco de fracasso, ha a intervengao ditatorial, baseada na 

absoluta supehoridade do adulto e a tentativa de produzir o novo como se 

este ja existisse. 

Contudo, na America o papel politico que a educagao efetivamente 

representa na terra de imigrantes, e que de fato as escolas nao servem 
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apenas para americanizar as crianpas, mas tambem seus pais, e desta 

maneira as pessoas sao ajudadas a se desfazerem de um mundo antigo e a 

entrar no mundo novo que esta sendo construido atraves da educagao das 

crianqas. 

Na verdade, o mundo oferecido as crianqas, nao e nada mais do que 

um mundo velho, construido pelos vivos e pelos mortos, sendo novo apenas 

para os imigrantes que acabaram de penetrar nele. Porem, a ilusao e mais 

forte do que a realidade, pois brota da experiencia basica americana, a de 

que e possfvel formar uma nova ordem. 

No Brasil, a educagao sempre teve como base as experiencias de 

outros paises. E assim como a ilusao na educagao americana, a copia de 

experiencia de outras realidades que nao se adequam ao Brasil, trouxe 

consequencias mais serias apenas neste seculo. 

Portanto, o que torna a crise educacional na America tao 

particularmente aguda e o temperamento politico do pais. que 

espontaneamente esforga-se para igualar ou apagar tanto quanto possivel 

as diferengas entre jovens e velhos, dotados e poucos dotados, criangas e 

adultos e, particularmente entre alunos e criangas. Esse esforgo de apagar 

as diferengas e devido ao principio de igualdade que os rege em uma 

democracia igualitaria, e uma divisao dessa especie seria considerada 

intoleravel. 

" E dbvio que um nivelamento desse tipo pode ser efetivamente 
consumado ds custas da autoridade do mestre ou ds expenses 
daquele que 6 mais dotado, dentre os estudantes. Entretanto, 6 
igualmente dbvio, pelo menos a qualquer pessoa que tenha tido 
algum contato com o sistema educacional americano, que essa 
dificuldade, enraizada na atitude politica do pais, possui tambdm 
grandes vantagens, nSo apenas de tipo humano mas tambdm 
educacionalmente falando; em todo, esses fatores gerais nSo podem 
explicar a crise em que nos encontramos presentemente, e tampouco 
justificam as medidas que a precipitaram".(Arendt, 1972, p.229) 

Hannah Arendt esquematizou tres pressupostos basicos para que 

estas medidas possam ser remontada: 

Em primeiro lugar, existe o mundo da crianga e uma sociedade 

formada entre criangas autonomas e que se deve, na medida do possivel, 

permitir que elas governem, cabendo aos adultos apenas auxiliar esse 
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governo. E no proprio grupo das criangas que repousa a autoridade que diz 

as criangas individualmente o que fazer e o que nao fazer. 

A autoridade do grupo, mesmo que seja exclusivamente de criangas, 

e sempre considerado mais forte e tiranico do que a mais severa autoridade 

de um individuo isolado; isto porque, uma crianga individualmente nao 

encontra solidariedade com as demais e nao tern chances de se rebelar 

contra uma pessoa que tern absoluta superioridade sob ela. Porem, se 

contar com a solidariedade das demais criangas(de sua propria classe), 

encontra-se na posigao de uma minoria em confronto com a absoluta 

maioria dos outros. 

Desta maneira, ao tornar a crianga independente da autoridade dos 

adultos, ela nao foi libertada, mas sujeita a uma autoridade mais terrivel, que 

e a tirania da maioria. 

Ao emancipa-las da autoridade dos adultos, as criangas foram 

banidas do mundo adulto e jogadas a tirania de seu proprio grupo, onde 

devido a sua superioridade numerica, elas nao podem se rebelar, nao 

podem argumentar e nao podem escapar para outro mundo por terem sido 

banidas do mundo dos adultos. 

Tal situagao gerou as criangas uma pressao, levando-as ao 

conformismo, ou a delinquencia, e frequentemente, a mistura dos dois; 

Em segundo lugar, devido as influencias da psicologia moderna e 

dos principios do senso pratico da pedagogia, transformou-se em uma 

ciencia do ensino em geral a ponto de se emancipar inteiramente da materia 

efetiva a ser ensinada. Assim o professor passou a ser visto como o homem 

que pode ensinar qualquer coisa, tendo uma formagao no ensino e nao no 

dominio de um conteudo em especifico. Tal atitude acabou ocasionando um 

negligenciamento na formagao dos professores em suas materias, 

principalmente nas escolas publicas. 

A partir desta transformagao da pedagogia, portanto, nao so os 

estudantes foram abandonados, mas tambem a legitima autoridade do 

professor, acabando com a presenga do professor nao-autoritario, que se 

abstem de todos os metodos de repetigao, por ser capaz de confiar apenas 

em sua propria autoridade; 
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Em terceiro lugar, a crise atual da pedagogia, as escolas de 

professores deram gragas a uma teoria moderna da aprendizagem, que o 

mundo moderno defendeu durante seculos. 

Segundo esta teoria da aprendizagem, deveriam substituir, na 

medida do possivel, o aprendizado pelo fazer, e por isso nao se atribuia 

mais nenhuma importancia ao dommio do saber que tenha o professor, pois 

o interesse era de que ele nao transmitisse mais o conhecimento, mas 

demonstrasse constantemente como esse saber e produzido 

No ambito da aprendizagem foi realizado um intima conexao entre 

duas coisas - a substituigao da aprendizagem pelo fazer e do trabalho pelo 

brincar. 

0 brincar passou a ser visto como o modo mais apropriado de 

comportamento da crianga no mundo, devido ao seu carater espontaneo de 

sua existencia, enquanto crianga. Pensava-se que a atividade caracteristica 

da crianga estava no brinquedo e assim a aprendizagem antiga nao fazia 

sentido, pois forgava uma atitude de passividade, obrigando a crianga a abrir 

mao de sua propria iniciativa ludica. 

Em favor da autonomia do mundo da crianga, o conceito de 

aprendizagem com a fungao de preparar a crianga para o mundo dos 

adultos, foi extinto e gradualmente adquirindo o habito de brincar e nao 

trabalhar. 

Hannah Arendt considera este absolutismo do mundo da infancia ao 

modo de aprendizagem, uma maneira de manter a crianga em um mundo 

artificial, porque extingue o relacionamento natural entre adultos e criangas, 

que consiste do ensino e da aprendizagem e oculta o fato de que a crianga e 

um ser humano em desenvolvimento, de que a infancia e uma etapa 

temporaria, uma preparagao para a condigao adulta. 

A atual crise na America e resultado da tentativa de reformar este 

sistema de educagao, apos reconhecer seu carater destrutivo. 

A reforma consiste em devolver a autoridade ao ensino, 

interrompendo o brinquedo na hora da aula e retornando o trabalho serio, 

dando-se enfase ao deslocamento das habilidades extracurriculares para os 

conhecimentos prescritos no curnculo e, por fim, transformar os atuais 

54 



curriculos dos professores de modo que eles mesmos tinham de aprender 

algo antes de se tornarem negligentes com as criangas. 

A crianga e, para Hannah Arendt, um ser em formagao, mas so e 

nova em relagao ao mundo que existia antes dela, que continuara sua vida; 

Cabendo aos pais introduzi-la no mundo e assumirem na educagao a 

responsabilidade, ao mesmo tempo, pela vida e desenvolvimento da crianga 

e pela continuidade do mundo. 

Entretanto, essas duas fungoes nao coincidem e podem entrar em 

conflito. Isto porque a responsabilidade da crianga volta-se em certo sentido 

contra o mundo, pois ao mesmo tempo em que a crianga requer cuidado e 

protegao especiais para que nada de destrutivo Ihe acontega da parte do 

mundo; o mundo, por sua vez, necessita de protegao, para que nao seja 

derrubado e destruido pelo assedio do novo que surge sobre ele a cada 

geragao. 

Assim, observa-se que, a medida em que a educagao moderna 

procura estabelecer um mundo de criangas, destroi as condigoes 

necessarias ao seu crescimento e desenvolvimento. 

Quanto mais a sociedade moderna rejeita a distingao entre aquilo 

que e publico e o privado, transformando o privado em publico e vice-versa, 

mais dificil torna as coisas para as criangas que pedem a seguranga do 

ocultamento. 

A crianga e introduzida ao mundo pela primeira vez atraves da 

escola. No entanto, a escola nao e o mundo, mas a instituigao que interpoe 

entre o domfnio privado e o mundo, com a fungao de fazer que seja possivel 

a passagem da familia para o mundo. 

A crianga e introduzida aos poucos ao mundo, cabendo ao educador 

que esta em relagao ao jovem como representante do mundo, a fungao de 

assumir a responsabilidade, apresentada na forma de autoridade. 

"A autoridade do educador e as qualificagdes do professor nSo sSo a 
mesma coisa. Embora certa qualificagSo seja indispensdvel para a 
autoridade, a qualificagSo, por maior que seja, nunca engendra por si 
s6 a autoridade. A qualificagSo do professor consiste em conhecer o 
mundo e ser capaz de introduzir os outros acerca deste, pordm sua 
autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este 
mundo". (Arendt, 1972, p.239) 
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Para Hannah Arendt, portanto, o problema da autoridade nos dias 

atuais, ou nao representa mais nada, ou. no maxirno, desempenha um papel 

altamente contestado; ou seja, as pessoas nao querem mais exigir ou 

confiar a ninguem o ato de assumir a responsabilidade, pois sempre que a 

autoridade existiu, ela esteve associada com a responsabilidade pelo curso 

das coisas no mundo. 

Existe uma conexao evidente entre a perda da autoridade na vida 

publica e politica e nos ambitos privados e pre-politicos da familia e da 

escola. 

Quanto mais radical se torna a desconfianga face a autoridade na 

esfera publica, mais aumenta, naturalmente, a probabilidade de que a esfera 

privada nao permanega livre do perigo. 

Contudo, a verdadeira dificuldade na educagao moderna esta na 

crise da tradigao, onde nos acostumamos a considerar a autoridade dos pais 

sobre os filhos e dos professores sobre os alunos, cujo intermedio se 

compreendia na autoridade politica. 

Para o professor, e dificil arcar com esse aspecto da crise moderna, 

pois e de seu oficio servir como mediador entre o velho e o novo, de tal 

modo que sua profissao exige um extraordinario respeito ao passado. 

A crise da educagao no mundo para Hannah Arendt, esta no fato de 

nao poder abrir mao nem da autoridade, nem da tradigao e, sendo obrigada, 

apesar disso, a caminhar em um mundo que nao e estruturado nem pela 

autoridade, nem mantido pela tradigao. 

Primeiramente, neste contexto, cabe a escola a fungao de ensinar as 

criangas como o mundo e, e nao institui-las na arte de viver e, segundo, nao 

separar as criangas da comunidade adulta, como se a infancia fosse um 

estado humano autonomo, capaz de viver por suas proprias leis, mas 

reconhecer que nao se pode nem educar adultos nem tratar criangas como 

se elas fossem maduras. 

A relagao entre o adulto e a crianga muda frequentemente, com 

respeito a idade, de pais para pais, de uma civilizagao para outra e tambem 

de individuo para individuo. 
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Contudo, ao contrario da aprendizagem, a educagao precisa ter um 

final previsivel, que em nossa cultura esse final e representado pelo diploma 

colegial, nao com a conclusao do curso secundario, pois o treinamento 

profissional, de qualquer tipo, embora tenha sempre algo a ver com a 

educagao, nao e o suficiente em si, uma especie de especializapao, pois nao 

visa introduzir o jovem no mundo como um todo, mas em um segmento 

limitado e particular dele. 

Segundo Hannah Arendt, para educar e importante ao mesmo 

tempo ensinar, pois uma educapao sem aprendizagem e vazia, corrompendo 

com muita facilidade a retorica moral e emocional. 

Portanto, a educagao e para Hannah Arendt "onde decidimos se 

amamos nossas criangas o bastante para nao expulsa-las de nosso mundo 

e abandona-las a seus proprios recursos, e tampouco arrancar de suas 

maos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para 

nos, preparando-as em vez disso com antecedencia para a tarefa de renovar 

um mundo comum".(p. 147) 

Entretanto, Hannah Arendt considera a crianpa apenas um "vir a 

ser", e esta terminologia e muito polemizada nos dias atuais por diferentes 

autores; dentre eles irei citar dois brasileiros e uma poesia para que se 

possa compreender melhor esta discussao atual sobre a questao. 

Segundo Fulvia Rosemberg do Departamento de Pesquisas 

Educacionais da Fundapao Carlos Chagas, a sociedade atual nao 

estabelece uma interagao entre a diade - adulto - crianga; pelo contrario, 

assenta-se no poder detido pelo adulto e fundamentado na dependencia 

biologica da crianga. 

"O exercicio do poder adulto sobre a crianga 6 mediatizado pela 
educagSo formal e informal, que, al6m de manter a relagSo de 
dependdncia da crianga, tende a prolong£-la cada vez ma is". 
(Rosemberg, 1976, p.1.466) 

Desta maneira, a sociedade que foi pensada e constituida em torno 

do e para o adulto, necessita criar solugoes parciais para a sua propria 

sobrevivencia, como tambem a da crianga. Frente a impossibilidade de 

adequar a sociedade adulta a crianga, o adulto passa a educa-la de maneira 
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formal ou informal, mas permitindo substituir a adequapao da sociedade a 

crianga pela adaptagao da crianga a sociedade. 

A educagao, portanto, e necessaria para a propria sobrevivencia da 

sociedade centrada no adulto e, para isso, a relagao pedagogica e 

hipertrofiada, impregnando praticamente todo o comportamento emitido pelo 

adulto e dirigido a crianga. Enquanto a sociedade estiver centrado no adulto, 

a crianga e apenas urn vir a ser, onde a sua individualidade deixa de existir, 

sendo potencialidade e promessa. 

Neste conceito de crianga, urn "vir a ser", a educagao e vista como a 

humanizagao da crianga, sendo necessario ultrapassar a infancia para 

atingir o paradigma adulto, ja que a crianga reune e possui as 

potencialidades que o adulto nao realizou. 

Dai, e criado urn mito em torno da concepgao da infancia 

encarnando inocencia e autenticidades ainda nao deformados pela 

sociedade. Tal mito isola e separa a crianga da sociedade recolocando-a no 

seu mero ideal, a natureza. E portanto necessario que se reflita sobre esta 

concepgao de infancia. 

Miguel Gonzalez Arroyo, professor da Universidade de Minas Gerais 

e ex-secretario municipal adjunto da educagao de Belo Horizonte, realizou 

uma reflexao sobre o significado da infancia, propondo construir uma 

proposta, uma pratica politico-pedagogica que interesse realmente a 

infancia. 

Segundo Arroyo, a infancia nao existe como categoria estatica, mas 

sim como algo que esta em permanente construgao. 

Estamos em um momento em que a concepgao de infancia esta 

mudando muito. Na medida em que o trabalho vai ficando cada vez mais por 

conta dos adultos e a crianga cada vez menos inserida no mundo adulto, ha 

uma mudanga na concepgao de infancia. 

A medida em que o trabalho passa a ser cada vez mais distante do 

ambiente da familia, ha tentativa de prolongar o tempo da infancia e assim, a 

infancia passa a ser uma categoria que ocupa mais tempo de nossas vidas, 

e consequentemente, ela cresce em termos de relevancia social, um bom 

exemplo e o movimento social pelos direitos da crianga e do adolescente. 
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Para Arroyo a construgao da infancia historicamente, depende da 

construgao de outros sujeitos e o sujeito mais proximo a construgao da 

infancia e a mae, a mulher. 

"Dependendo do papel da mulher na sociedade, vamos encontrar um 
papel diferente para a infSncia.... O trabalho feminino, seja por 
necessidade, seja por opgSo, traz como consequ&ncia a necessidade 
de tornar coletivo o cuidado e a EducagSo da crianga pequena". 
(Arroyo, 1994, p. 19) 

Segundo Arroyo, e importante colocar a questao da consciencia que 

hoje temos das especificidades de cada idade, pois durante muito tempo 

pensamos que havia dois tempos na vida das pessoas: o tempo de adulto, 

de trabalho, de vida publica, politica e o tempo de preparagao, a infancia. 

"A infancia condensava o momento dos cuidados, como se a crianga 
fosse uma sementinha tenra de quern o educador cuidava como bom 
jardineiro". (Arroyo, 1994, p. 19) 

Hoje, a consciencia das identidades socio-culturais, avangou muito e 

nos mostrou que cada idade nao esta em fungao da outra idade, pois cada 

idade tern, em si mesma, a identidade propria, que exige uma educagao 

propria, uma realizagao propria enquanto idade e nao enquanto prepara para 

outra idade. 

"Cada fase da idade tern sua identidade prdpria, suas finalidades 
prdprias, tern que ser vivida na totalidade dela mesma e nSo 
submetida a futuras vivGncias que muitos nSo chegam. Em nome de 
um dia chegar a ser um grande homem, um adulto perfeito, formado, 
total, sacrificamos a infSncia, a adolescbncia, a juventude. Hoje nSo 6 
esta a visSo. A visSo 6 que a totalidade da vivdncia tern que estar em 
cada fase de nossa construgSo enquanto seres humanos". (Arroyo, 
1994, p. 19) 

Assim a escola infantil deve fomecer condigoes materiais, 

pedagogicas, culturais, sociais, humanas, alimentares, espaciais para que a 

crianga viva como sujeito de direitos. 

"Portanto, ao invds de dizer: vamos preparar a crianga para um dia ser 
cidadSo preferimos dizer: a crianga jd 6 cidadSo. Construamos dia a dia da 
escola como uma maneira digna de cidadSo, de sujeitos de direitos". 
(Arroyo, 1994, p. 21) 
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0 poema "As cem linguagens"5, nos faz refletir sobre essa questao; 

A crianga 

e feita de cem. 

A crianga tem cem maos 

cem pensamentos 

cem modes de pensar 

de jogar e de falar. 

Cem sempre cem 

modos de escutar 

de maravilhar e de amar. 

Cem alegrias 

para cantar e compreender. 

Cem mundos 

para descobrir 

Cem mundos 

para inventar 

Cem mundos 

para sonhar. 

A crianga tem 

cem linguagens 

(e depois cem) 

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura 

Ihe separaram a cabega do corpo. 

Dizem-lhe: 

de pensar sem as maos 

de fazer sem a cabega 

de escutar e de nao falar 

de compreender sem alegrias 

de amar e de maravilhar-se 

5 Revista Bambini, Bergamo, ano X, n.2, fev,1994. Tradugao livre do original; Ana Lucia 
Goulart de Faria, Maria Carmem Barbosa e Patrizia Piozzi. 
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so na Pascoa e no Natal. 

Dizem-lhe: 

de descobrir um mundo que ja existe 

e de cem roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: 

que o jogo e trabalho 

a realidade e a fantasia 

a ciencia e a imaginagao 

o ceu e a terra 

a razao e o sonho 

sao coisas 

que nao estao juntas. 

Dizem-lhe enfim: 

que as cem nao existem. 

A crianga diz: 

ao contrario as cem existem. 



Consideracoes finals 

A sociedade e de individuos. A crian?a logo que nasce e parte desta 

sociedade, mediada pelo outro. 

Todas as sociedades humanas, principalmente a sociedade 

ocidental tern por caracteristica um intenso controle do comportamento pelo 

individuo. 

Para que se atinja o autocontrole exigido pela vida na sociedade 

moderna, e realizado um exercicio particularmente intensive e complexo 

desde o nascimento. E necessario este exercicio pelo fato de que as 

criangas agem e falam como pensam devido ao seu comportamento 

controlado pelos instintos. 

E atraves do adulto - professores e pais - que ja possui tal auto 

controle definido, atraves do qual a crianga adapta-se ao mundo. 

Os professores e os pais sao os mediadores do processo de 

separagao entre os impulses espontaneos e elementares dos impulses 

contrarios(formados com base nas experiencias individuals) atraves de 

palavras ou atos, como "nao mexa ai", "fique quieto", "sente-se 

corretamente". 

Para a fungao de mediadores desse processo, entretanto, pais e 

mestres sao autoridades, Ihes sao atribuidos um determinado poder por 

reconhecer nestas pessoas seu conhecimento obtido atraves de 

experiencias individuals. 

E com base nestas informagoes que retomo os fatos ocorridos 

durante o momento livre proporcionado e considero que os alunos ficaram 

parados insistindo em perguntar o que deveriam fazer, mesmo depois de 

terem ouvido dizer que era para fazer o que tivessem vontade, devido a 

relagao estabelecida entre o professor e o aluno em nossa sociedade. 0 

professor mais velho, com experiencias vividas, estabelece uma relagao de 

poder com seu aluno, sendo responsavel em mediar o processo de 

separagao dos impulses espontaneos e elementares dos impulses 

contrarios, a fim de que seu aluno desenvolva um autocontrole para adaptar- 
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se ao mundo. E a sala de aula, tal como se encontra organizada, e por sua 

vez, um espago institucionalizado, incorporado pela escola para realizar este 

processo mediador. 

Contudo, no momento livre, logo as criangas comegaram aos poucos 

a manifestarem-se livremente na sala de aula, isto porque, depois do 

espanto inicial pelo fato das normas de comportamento diariamente 

adotadas estarem sendo rompidas, o processo de separagao entre os 

impulsos elementares e espontaneos dos impulses contraries nao estava 

estabelecido, pelo proprio fato de se tratar de criangas. Assim que as 

criangas sentiram-se seguras com relagao ao rompimento das normas, 

comegaram a manifestar os impulsos elementares e espontaneos naquele 

espago - com reagoes do tipo; arrastar cadeiras, gritar, correr, subir na 

mesa, e outros. 

As criangas apresentavam as manifestagoes livres e embora fosse 

esta minha intengao inicial, nao conseguia observa-las por estar muito 

preocupada com a correria e gritaria que se formava. Minha preocupagao 

nao se restringia apenas as possiveis reclamagoes provindas dos 

professores, mas entendia-se a minha propria pessoa. Eu, uma adulta, que 

me adaptei a esta sociedade devido ao autocontrole que atingi e, por isso, 

nao conseguia neste momento ignorar o que significava para mim, mesmo 

inconscientemente, o espago da sala de aula. 

Embora esperasse que tais atitudes dos alunos pudessem 

acontecer, quando aconteceram nao consegui aceita-las. A todo momento 

refletia sobre a relagao professor-aluno e me incomodava com o fato de 

minha autoridade na sala de aula estar sendo esquecida. Como aconteceu 

quando um determinado aluno, no decorrer do momento livre. saiu da sala 

para ir ao banheiro sem pedir minha autorizagao. Embora tivesse me sentido 

feliz pela autonomia apresentada por este aluno - de sair e retornar a sala 

sem nenhuma influencia do adulto -, sentia-me frustrada por estar presente, 

mas ninguem me ver. 

0 processo de auto controle foi tao presente no decorrer de minha 

educagao que, agora adulta, nao consigo permitir que um aluno grite na sala 

de aula, mesmo que seja um comportamento previsivel. 
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Mas, para compreender melhor este auto controle desenvolvido no 

adulto e importante conhecer a sua historia, a maneira com o que foi 

educado, considerando que todos nos nascemos adotamos comportamentos 

motivados por instintos e que somos adaptados a sociedade por meio da 

educagao, realizada atraves do contato com outros adultos. 

Assim, como este trabalho restringe-se a urn adulto, e importante 

entao conhecer a minha historia para compreender esta minha intensa 

preocupaqao com normas e regras de comportamento. 

Eu sou a primeira filha do casamento de meus pais. 

Minha mae nasceu e cresceu em uma cidade do interior de Sao 

Paulo chamada Sao Jose do Rio Pardo. Fazia parte de uma das familias 

mais respeitadas da cidade, devido a personalidade forte de sua avo. 

A avo de minha mae vivia no centre politico da cidade, recebendo 

com frequencia os padres e os politicos em sua casa. 

Quando chegou a cidade, a avo de minha mae, nao tinha nada, mas, 

a sua maneira, foi conquistando muitos bens e quando minha mae nasceu, 

ja era proprietaria de uma grande chacara no centre da cidade com muitos 

empregados, todas as casas de uma rua inteira e urn bar-restaurante. 

Para melhor entender a influencia desta mulher na cidade citarei 

dois exemplos. 0 primeiro e o fato de que como todas as casas de sua 

propriedade nao tinham urn espago entre a calgada e a construgao, a avo de 

minha mae, por conta propria, avangou o quintal das casas para a rua, que 

era de terra, impedindo a passagem de qualquer carro ou carroga que 

tivesse que passar por aquele caminho. E evidente que os politicos tentaram 

impedir, mas so conseguiram depois de muitos anos; O segundo e a historia, 

do dia que descobriu que seu marido tinha uma amante. Quando encontrou, 

em um certo dia a tal amante na praga da cidade, nao hesitou em agredi-la 

fisicamente e expo-la ao ridiculo, tirando suas calgas na frente de todos. Tal 

atitude nao trouxe qualquer consequencia para a avo de minha mae, que 

fazia suas proprias leis. 

Mas a influencia de sua avo nao se restringia as questoes da cidade. 

Ao contrario, exercia, tambem, uma grande influencia sobre as pessoas que 

faziam parte de sua casa, as tres filhas e os empregados. 
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Mesmo depois das tres filhas terem se casado, continuava a exercer 

seu poder sobre a educagao dos netos e a relagao que tinham com os 

maridos. 

Minha mae era a primeira neta (filha da sua primeira filha) e guarda 

com muito ressentimento o dia em que ficou doente e deveria fazer uma 

consulta medica em outra cidade. Neste dia, todos prontos na estagao de 

trem, sua avo decidiu que quern deveria acompanha-la a consulta nao eram 

seus pais, mas sim ela propria. Segundo minha mae, ela, ainda crianga, 

chorou muito pedindo para que seus pais fossem com ela, mas nao sendo 

atendida, jurou que nunca iria permitir que absolutamente ninguem 

interferisse na educagao de seus filhos. 

Depois, minha mae veio para Campinas, sozinha, aos vinte anos, 

para cursar letras na PUCC, mas acabou abandonando curso e retornando 

para sua cidade. Porem, foi no penodo que viveu nesta cidade que 

conheceu meu pai. 

Meu pai nasceu em uma cidade do interior de Sao Paulo chamada 

Valparaiso. Ele e o filho mais novo de seus pais, que tiveram apenas dois 

filhos. 

Sua familia, praticantes da religiao catolica, teve como marca 

caracteristica o poder patriarcal. Daquelas em que o pai resolvia qualquer 

problema da familia atraves de agressoes fisicas e dava preferencia, 

sempre, para o primogenito. Assim, sendo o meu pai o segundo, sofria 

discriminagoes em favor desta crenga. 

Sua familia saiu da cidade de origem e veio para Campinas em 

busca de oportunidades de trabalho. Sua casa, como a de outros tios que 

tambem vieram, foram construidas no mesmo bairro da cidade atraves de 

urn mutirao familiar. 

Em Campinas, cursou ate a setima serie do ensino fundamental. Fez 

urn curso de desenho tecnico e, como seu irmao, comegou a trabalhar aos 

quinze anos, para ajudar nas despesas da casa. 

Os valores passados por seu pai, como o esforgo para trabalhar com 

dignidade, faltar ao servigo somente em situagoes extremas e ser sempre 

correto e verdadeiro no que faz, foram muito presentes na vida de meu pai e 
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isto explica o fato de estar trabalhando hoje na mesma empresa ha vinte e 

oito anos e ocupar dentro dela um alto cargo, embora nao tenha curso 

superior. 

A vida em comum destas duas pessoas, com historias tao diferentes 

foi posslvel porque, alem do sentimento de um pelo outro, suas historias os 

fizeram flexiveis e compreensivos. 

Casaram-se novos, minha mae tinha vinte e tres anos e meu pai 

vinte e um. Sempre foram integrados aos servigos da comunidade, dirigidos 

pela igreja catolica, foram catequistas, coordenadores de catequese, 

tesoureiro e outros servigos da igreja catolica proxima a nossa casa. 

Alem destes servigo, minha mae foi professora de ensino religiose 

durante treze anos na mesma escola catolica, particular de Campinas, na 

qual trabalho hoje. 

Eu, a primeira filha deste casal, como nao poderia deixar de ser, 

participava com eles de todos os servigos prestados na igreja e logo que 

atingi a idade, frequentei a catequese, fiz a primeira comunhao, participei do 

grupo de jovens, o encontro de crisma, a crisma e fui catequista, assim como 

minha mae - todos as atividades que um filho de catolicos praticantes deve 

participar. 

Deixei de ser catequista, quando cursava o quarto ano do 

magisterio(1994), para fazer um cursinho pre vestibular e ai, nao voltei mais. 

Na universidade participei de um grupo de jovens universitarios catolicos e ja 

no segundo ano, comecei a trabalhar na mesma escola que minha mae deu 

aula de ensino religiose, onde permanego ate hoje. 

Minha educagao pessoal e a educagao escolar e familiar desta 

nossa sociedade contemporanea estao na base das perguntas e duvidas 

que se unem ao longo deste trabalho. 

Para colocar um ponto final provisorio nestas reflexoes, devo deixar 

arrolados as principais questoes sobre as quais seguirei pensando, questoes 

que me incomodam desde quando cursei a oitava serie em 1990. 

Tendo sido uma aluna sempre muito timida(e por isto com poucos 

amigos na escola), foi atraves das aulas da professora de religiao na oitava 

serie que tive a oportunidade de experimentar algo novo. 
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Recordo-me que nesta disciplina a professora provocava seus 

alunos a apresentarem seus trabalhos(exposig6es na sala de aula), atraves 

de maneiras nao convencionais. Foi assim que comecei a apresentar os 

trabalhos atraves de dramatizagoes, onde eu escrevia o texto, apresentava e 

organizava o grupo(os trabalhos solicitados pela professora eram sempre 

realizado em pequenos grupos de alunos). 

A partir destes trabalhos, comecei a fazer amizade com os alunos da 

sala, nao demonstrando nenhuma timidez. 

Tal fato me levou a considerar a importancia do teatro na escola e a 

questionar-me se mais situagoes como estas tivessem surgido em series 

anteriores, se teriam ajudado a trabalhar melhor a minha timidez. 

Esta questao levou a me interessar pelo curso de pedagogia, na 

expectativa de encontrar a resposta. 

Desde o primeiro ano de Pedagogia ja pesquisava sobre o teatro 

nas disciplinas de Pesquisa e Pratica Pedagogica. 

Entretanto, na busca da resposta atraves da literatura, descobri que 

o tema que me interessava na verdade era "jogos dramaticos", pois este 

referia-se realmente as manifestagoes livres do individuo e nao o teatro, pois 

este refere-se apenas a tecnica de representar destinada ao exibicionismo. 

"Realizando jogos dramaticos, a crianga se diverte e libera 
espontaneamente seus fantasmas interiores. Ao contrdrio do ator que 
finge ser a personagem, a crianga 6 a personagem que inventa ou 
imita, ou seja, jogo dramdtico nSo 6 teatro"(Re\/erbe\, 1993, p.89) 

A partir desta descoberta, estava cada vez mais ansiosa para 

colocar em pratica estes momentos aos alunos. 

Porem, a ansiedade defrontou com uma barreira que nao imaginava 

que pudesse existir; "eu mesma". 

Hoje, tendo a consciencia desta questao, vejo que este trabalho 

proporciona um espago para que novas pesquisas estudem como as outras 

criangas podem fazer para resistirem a este mesmo tipo de auto controle 

que fui submetida. 
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