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Resumo

O presente trabalho faz uma discussao sobre a relacao en-

tre discurso e praticas pedagégicas na escola publica, ana-

lisando a acao do educador na formacao do sujeito capaz

de promover transformagdes no meio em quevive, consci-

ente de sua participagao na luta contra os discursos

coercitivos. O objetivo é analisar se as praticas pedagdgicas

dos professores de escolas publicas no Municipio de Porto

Seguro sao formadoras de sujeitos participantes da cons-

trucao e/ou transformacao do seu meio social ou

perpetuadorasdo autoritarismo e da acomodagao.Para tan-

to, utilizamos a pesquisa de campo com abordagem quali-

tativa, escolhendo a entrevista semi-estruturada comoins-
trumento de coleta de dados, através da qual verificamos

uma preocupacao, por parte dos educadores, com a forma-
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¢ao do sujeito critico, apesar dos desafios constantes no
espaco escolar.

Palavras-chave: Educacao, Discurso, Pratica Pedagégica,
Formacgao Politica.

Abstract

The present work makesa quarrel on the relation between
speech and practical pedagogical in the public school,
analyzing the action of the educator in the formation of the
citizen capable to promote transformationsin the way where
lives, conscientious of his participation in the fight against
the coercitive speeches. The objective is to analyze if
pedagogical practical of the professors of public schools in
the City of Porto Seguro form participant citizens of the
construction and/or social environment transformation or
perpetuate the authoritarianism and accommodation. For
in such a way,we usetheresearchoffield with qualitative
boarding, choosing the half-structuralized interview as
instrumentof collect of data, through which weverify a
concern, on the part of the educators, with the formation of
the critical citizen, although the constant challenges in the
pertaining to school space.

Key-words: Education, Speech, Practical Pedagogical,
Politics Formation.

Ao analisarmos o contexto politico-social do nosso pais,
constatamos que, apesar das lutas em prol de transforma-
goes, ainda ha muito que se conquistar. A grande maioria
da populacgao ainda se submete a opressao, por nao ter co-
nhecimento de seus direitos, de como agir diante das in-
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justigas e da desigualdade social. Sabe que nao deveria se

calar diante da situagao excludente em quevive, mas mui-

tas vezes o medo da represalia € maior que o desejo de

mudanga.

O autoritarismo e a exploracao convivem constantemente

com o povo, trazendo consequéncias desastrosas. O traba-

lho escravo deixou de existir apenas nas paginas doslivros

de Hist6ria, e o voto cabresto continua presente na socie-

dade, subentendido no discurso ideolégico coercitivo atra-

vés do qual se intensifica cada vez mais a eleicao de

governantes em troca de favores, ou entao pelo “medo de

perder o empregoouser transferido para lugares distantes

de casa, longe da familia”. Em pleno século XXI, pessoas

continuam afirmando que o corrupto rouba, masfaz.

Diante de tanta alienagao, nos perguntamos o que fazer,

onde encontrar solugées para dar um rumodiferente a his-

toria das futuras geragdes. Um dos caminhos apontados éa

educagao, aqui entendida, numavisdo freireana, como um

instrumento libertador, “a servigo da transformacdo do

mundo, da insergaocritica nele, quanto a servicgo da imo-

bilizagao das estruturas injustas e da acomodagao dosse-

res humanos 4a realidade tida comointocavel” (FREIRE, 2000,

p. 58). Acreditamos que a educagao € o ponto de partida

para as transformacgées, caminho através do qual o ser hu-

mano podera mudar naoso a sua histéria, como também a

historia daqueles que o rodeiam.

A educacao deve ser instrumento de luta politico-cultural.

Assim, é imprescindivel que esteja voltada para a extin¢ao

do siléncio e da submissao humana.E preciso queasinsti-

? Discurso de colegas professores.
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tuigoes escolares sejam lugares onde alunas e alunos
aprendam que as mudangassociais s4o conquistadas com

a participagao, nado com a neutralidade ou o mutismo.?

Enquanto ato de conhecimento, a educacgao nao pode
centrar-se apenas na transmissao de contetidos, visando
apenas a preparacao para o mercadodetrabalho. Educar é
oportunizara reflexao sobre os valores e as politicas sécio-
culturais. E discutir e praticar a cidadania, é desafiar alu-
nas e alunos a “aventurar-se no exercicio de nao so falar
da mudang¢a do mundo, mas de com ela realmente com-
prometer-se” (FREIRE, 2000,p. 96).

O papel do educador e educadora que se preocupam com
os rumos que a sociedade vai tomar nao pode ser
direcionadopor discursos prontos e opressores. Se sonha-
mos com umasociedade mais digna e nos indignamos com
a injustigas, € necessadrio que nos preocupemos com uma

educacao libertadora,* que compreenda a capacidade do
ser humanode agir no meio em quevive.

Sabemos que a escola desenvolve diversas atividades e pro-
jetos que visam a formacao do sujeito cidadao. No entanto,
as praticas discursivas de alguns educadores e educado-
ras ainda obedecem as vontades das classes que estao no
poder. A compreensaoda cidadania esta, muitas vezes, vin-
culada aos deveres que 0 sujeito deve cumprir, ja que a
liberdade para expressar 0 pensamento nem sempre€ res-

° Segundo Freire ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os
outros de forma neutra, tampouco se pode falar em democracia e silen-
ciar o povo (In: Pedagogia do Oprimido! Pedagogia da Indignacao).

* Atividades educacionais ligadas a um projeto politico mais amplo de luta
contra a opresséo e a dominacao(In: Silva, T. T. da. Teoria cultural e
educa¢ao. Um vocabulario Critico. Belo Horizonte: Auténtica, 2000, p.
48).
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peitada. O exercicio de uma pratica cidada ndo é experi-

mentado no dia-a-dia escolar, tornando-se, assim, ape-

nas um assunto a mais discutido pelo professor, mais um

discurso que nuncasaira do papel.

Segundo Rodrigues (1995, p. 76), “a educacaoescolar, lon-

ge de servir a equalizagao de oportunidades ou de demo-

cratizagado de competéncias para a vida social e politica, é

confinada ao estreito circulo dos interesses dos grupos que

controlam a totalidade da vida social”, o que a torna, em

nosso ponto devista, instrumento perpetuadordasdiferen-

¢as sociais. Mas a escola podeser 0 palco da luta pela pra-

tica verdadeira da cidadania, espacgo de formagao de sujei-

tos conscientes de sua tarefa no mundo, como cidadaos

comprometidos com as transformagéessociais, engajados

no trabalho em prol da liberdade de expressdo e do conhe-

cimento dos proprios direitos.

Pensandonisso, nos propomosa dialogar com educadores e

educadoras do Ensino Fundamental de algumas escolas de

Porto Seguro, a fim de constatar se sAo formadores/as de

sujeitos comprometidos com a luta por mudangassociais.

Inicialmente, perguntamos aos professores e professoras que

imagem os mesmosfazem dos seus alunos e alunas em rela-

¢ao a percepcao que estes/as tém do mundo,e obtivemos

informagées que os discentes sao sujeitos acomodados, que

nao se preocupam em questionar os acontecimentos, prefe-

rindo desligar-se da situag¢ao, a fim de nao terem o compro-

misso de buscar transformagées. E 0 que nos mostram as

declaracées:

Olha, alguns até se manifestama respeito das coisas que acon-
tecem, né? Fatos relacionados a nossa cidade, ao nosso pais

de um modo geral. Outrosja nao se importam tanto. Mal, mal
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sepreocupamcomprOpria vida. Saopoucos os que realmen-
te levam sério essas coisas que acontecem e que diz respeito
aeles tambéme eles nao enxergam, a maioria nao enxerga. (P
))

Eu acho que eles estao bem alienados, apesar dailus@o que a
gente temdas informacées.(P 2)

Eu acredito que os alunos nado estao muito preocupados em
Jazeruma reflexao do mundo. Pelo menos a maioria dos meus
alunos,eles s6 tao preocupados como imediato, como aqui e o
agora, em viverasuafasede adolescéncia, sem muita preocu-
pacao nas conseqtiéncias que issopode vir depois. (P 3)

Temaluno que parece desligado. E porincrivel que pareca,
sao pessoas, Gs vezes, mais sofridas. Parece que tem uma
visao muito... nado sepode nemfalarque épessimista, porque,
6, é tantofaz! Sabe aquela coisa que étantofaz?E o tantofaz
eu.acho muito ruim. Ou ele é um otimista ou entao um otimista
brigdo. Ou entaopessimista, pelo menos vocé temcomo tratar.
Mas aquele que tantofaz, isso me preocupa muito. As coisas
nao tém tanta importancia paraeles. (P 4)

Analisando as afirmacgdes, compreendemos o quanto a es-
cola tem se eximido da sua funcdo de formar sujeitos que
se interessem pelos acontecimentospolitico-sociais do meio
em que vivem,a fim-de participar da luta por mudangas.Se
alunos e alunas chegam a esta fase do Ensino Fundamen-
tal sem nenhumaconsciéncia da importancia da sua par-
ticipagao politica na sociedade, de que ser um cidadao é
estar inteirado sobre as coisas que ocorrem ao seu redor, a

fim de questiona-las, visando a sua transformagcao, se for
necessario, € porque o espaco escolar preocupou-se ape-
nas com a “educagao bancaria”, tao criticada, mas ainda
presente em muitas salas de aula.

Essa situagao confirma o que diz Gadotti (2000), quando o
mesmoafirma que grande parte da populacao brasileira foi
e ainda é educada para a passividade, tornando-se margi-
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nalizada, excluida das tomadas de decis6es na sociedade.

A instituigao escolar, diz o autor, educa o individuo para a

obediéncia, minando os seusinteresses, destituindo-o do

seu poderdearticulacao.

E necessario, entao, repensar as praticas pedagégicas, a fim

de que estas abandonem a educagao perpetuadora da ide-

ologia dominante, causadora da imobilidade e alienacgao

dos sujeitos, e trabalhem em prol da conscientiza¢gao para

a busca de transformac¢oes sociais. Para Rodrigues, 0 espa-

¢o escolar pode ser “instrumento de luta contra a domina-

¢ao cultural, exatamente por socializar o cédigo dominan-

te da cultura e possibilitar 0 acesso ao conhecimento dos

valores sociais, estéticos e de linguagem das classes supe-

riores” (1995, p. 80). O autor argumenta que a escola, ao

estimular as classes dominadasa refletir sobre 0 sistema

socio-econémico que a oprime, contribui para que as mes-

mas tenham acesso ao conhecimento, possibilitando-lhes

o desenvolvimento de uma conscientizacao nao sé hist6ri-

ca como também politica, através da qual é possivel pensar

em possibilidades reais de mudangas. Assim, é primordial

construir uma escola voltada para a valorizagao da vida

social e para a atuacao politica, onde os discursos pelas

transformacoes ultrapassem o plano dos desejos para faze-

rem parte das agoes concretas.

Nesse sentido, buscamos saberse os alunos sao estimula-

dos pelos professores a criticarem questées sécio-politicas

em suasociedade, dando sugest6es para mudangas,e cons-

tatamos que a educacaolibertadora propostaporFreire ain-

da esta longe de ser alceangada, umavez que a escola ainda

esta a servico de forgas opressoras que condenam homens

e mulheres a viverem em siléncio.
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Infelizmente nésfalamos em democracia, mas nés nao temos
toda a liberdade. A gente tem medo de se expressar como
gostaria. Infelizmente témpunicées, tempessoas que... vamos
dizer assim... que tem um cargo superior ao seu, ‘tanto com
relacao ao aluno e nés,né, profissionais. Entao agente tem até
medo. A gente tentafazero melhor,tenta... buscar, tenta trans-
formar, tentafazercom que esse aluno realmente seja um su-
Jeito critico, até os préprios alunos sofrem punicdes em relagao
aisso. Nao pelo professor, mas muitas vezes,é... vamos dizer
assim, da coordenagao, da diregao, porque as vezes eles que-
remdaropini6es a respeitode algum acontecimento na escola,
ou entao sugeriruma coisa diferente, eles nunca sao ouvidos.
Raramente, entendeu, eles aceitam as sugest6es que os alu-
nos trazem, novas atividades, entao eles sao quase esqueci-
dos nessa parte. Varias vezesjafui chamada a atencao por
estar tentandoformaro sujeito critico Eu me senti como se me
Jjogasse um balde d’dgua. Que a gente ouvefalar muito dessas
transformacées, agente lé, a genteprocura buscar, todas es-
sas transformagées. Na hora da pratica, do vamos ver, a reali-
dade é outra. (P 1)

Agentefala que nés somos educadores, que nés somos sujei-
tos de nossapropria aprendizagem, que nds somosformado-
res de personalidade, quando nofim, se agente analisar a
maiorpartedos professores agente observaque ainda somos
submissos que temos medo de tudo e de todos.(P5)

Todaa dificuldade em relagao a escolaéafaltade autonomia.
Porque oprofessor nao tem autonomia, por isso naopode tra-
balhar direito. O aluno também nao tem autonomia coma sua
vida, por isso nao aprende direito.(P6)

Aescola tem uma repressdo bem velada quanto a esse aspec-
to. Tanto em relagao ao professor, quanto ao aluno. E isso ai
mina o processo democratico. Isso ar que dificulta todo o tra-
balho do professorpra criar o aluno ativo.(P 2)

Decep¢ao e medo se unem nos depoimentos dos professo-

res e professoras. A primeira, por descobrirem queosdis-

cursos que se ouve na escola, acerca da educac¢aéo em prol
da formacao do sujeito critico, na verdade nao passam de
mera repeticao tedrica, sem qualquer relagao com prati-
ca. O segundo,por se sentirem acuados, perseguidospoli-
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ticamente. Afinal, a formacgdo de sujeitos criticos traz pre-

juizos para muitos governantes que necessitam de pessoas

alienadas para continuarem no poder, praticando agdes

abusivas contra a populacgao que, educada por umapratica

opressora,se cala.

A educagao para a luta e pela liberdade nao pode dar espa-

¢o para a coercao, tampouco para a neutralidade, uma vez

que tem a tarefa de incentivar a insatisfagao diante das

injustigas, levando os individuos a negarem as condi¢des

de miséria na qual muitas vezes estao inseridos, lutando

por uma cidadania que proporcionea todos os integrantes

do meio, os mesmos direitos. Tal contexto exige sujeitos

conscientes das suas habilidades para atuarem competen-

temente em prol de uma sociedade menos desigual e dos

direitos para se expressarem e se representarem na luta

pelo reconhecimento de seus valores. E necessario, entao,

que se democratize a escola, a fim de que a mesmase torne

um territ6rio onde os grupos mal representados na socie-

dade sejam capacitados, a fim de construirem suas auto-

imagens, apresentarem suas proprias historias e promove-

rem espacos de interagao de idéias com outros grupos

(GIROUX, 2002).

“Professores e alunos precisam encontrar maneiras de evi-

tar que um unico discurso se transforme em local de certe-

za e aprovacao”, afirmam Giroux e Simon (2001, p.1 06). E
importante encontrar caminhos que contribuam para a

construgao de espacgos nos quais as vozes que protestam

contra a exploracgao e desvalorizagado humana nado sejam

silenciadas. E por meio de posicionamentos frente a rea-

lidade e da coragem de naose calar quese criam possibili-

dades para queas praticas pedagogicas sejam instrumen-

tos de libertacao, legitimados nao s6 na escola, como tam-
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bém em todos os ambientes detrabalho cultural.

Uma vez que os/as professores/as desta pesquisa utiliza-
ram discursos com caracteristicas libertadoras, questiona-
mos como os/as mesmos/as se sentem ao perceberem que

os/as educandos/as estaéo aprendendoa olhar os aconte-

cimentos ao seu redor de uma forma maiscritica, e identi-
ficamos contradig6es que revelam a influéncia de umapra-
tica tradicional, onde o/a professor/a tem medo decolo-

car-se para os seus alunos e alunas como um sujeitopoliti-
co, optando, muitas vezes, por medo de conseqtiéncias dras-
ticas, pela neutralidade. E o que percebemos nasdeclara-
goes seguintes:

Muitofeliz. Muito, muito mesmo. Porqueé muito bonito quando
agentefala assim ah, porque temque toma-los cidaddos, né?
Mas é uma coisa muito...fica muito distante. E uma coisa mui-
to..fica muito ut6pico. Equando a gente comeca a ver a coisa:
acontecendo,, eu acho que é muito simples, émuito maisfacil
do que a gente imagina. Eu tento me colocar numa posi¢ao
mais neutra. (P 4)

Tudoque elesfazem, eu considero, né? Entdo, se eu t6 consi-
derando, eu t6 dandoliberdade a eles. Porque eu noto que
eles tao crescendo né? (P 7)

Témcertos comportamentos que eu ainda tenho que terque eu
nao gosto muito. E, tem que pegar o caderno e o livro pra
corrigir. (P 4)

Nota-se uma preocupacaéo com a formacaocritica dos alu-
nos e alunas, mas nao com a prépria formagcao,ja que os/as
educadores/as preferem ou a neutralidade ou a aceitacao

de tudo que é dito pelos discentes. Ao nao se posicionar
como um serpolitico, o/a professor/a impede o exercicio
de tal agao, ja que os/as alunos/as percebem que sua pra-
tica nao condiz com seu discurso, ou seja, o/a educador/a
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quer queseus alunos analisem a realidade social de forma

critica, mas nao se envolve, por medo de perseguicao. As-

sim, mesmo nao concordando com determinadassituacgées,

como mostra 0 ultimo depoimento, acaba se envolvendo com

elas, porque é uma normaestabelecida por superiores, os

quais nao podem ser desobedecidos.

Para Freire (2000), é necessario que educadores e educa-

doras trabalhem com o desejo de legitimar o sonho ético-

politico de transformac¢ao da realidade, a qual é considera-

da injusta. E primordial, enfatiza o autor, que se lute con-

tra a forga da ideologia dominante,ja que esta age de forma

a perpetuar a imobilidade e acomodagao diante das injus-

tigas. Para isso, €é importante que se defenda uma pratica

discursiva que nao esteja envolvida com uma neutralida-

de medrosa, pois esta fecha os olhos e “lava as maos” para

os discursos e acgées opressivos. E essencial que as praticas

discursivas de educadores e educadoras estejam engajadas

na propagacao da autonomia e habilidade para enfrentar a

realidade opressora com armas capazes de combaté-la. O

autor ainda afirma que:

[...] 0 educador progressista, capaz e sério, nado apenas

deve ensinar muito bem sua disciplina, mas desafiar o
educandoa pensar criticamente a realidadesocial, politica
e hist6rica em que € umapresenga. ~ o educadorprogres-

sista nado pode acomodar-se, desistente da luta, vencido
pelo discurso fatalista que aponta como unica saida his-
torica hoje a aceitagao. [...] a professora progressista nao

pode silenciar em face do discurso que diz da impossibi-

lidade de mudar o mundo porquea realidade é assim
mesmo (FREIRE, 2000,p. 44).

Educadores e educadoras s6 educam verdadeiramente ao

se posicionarem contra a dominacao. Eles/as nao podem

ser apenas técnicos da educagao, ja que estes se preocu-
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pam apenas em cumprir com os contetidos, usando o dis-
curso de que

é€

preciso formar bonsprofissionais para atua-
rem com competéncia no mercadodetrabalho. E tarefa do/
a educador/a estimular os seus educandos

a

ler e enten-
der a realidade, com a intengado de modifica-la. Agindo as-
sim, estara abandonandoo seu papelde policiador da edu-
ca¢ao para se tornar um mobilizador, um profissional do
humano,do social, do politico (GADOTTI, 2000).

Neste contexto, os profissionais da educacaéo devem tomar
consciéncia de que suas acgdes sao ao mesmo tempopoliti-
cas e éticas, uma vez que sao responsaveis pela educacao e
formagao de cidadaoscriticos, e pela producdo de poder e
conhecimento, os quais devem ser cuidadosamente
direcionados para a emancipacéo de homens e mulheres,
e nao para a sua alienacdo e marginalidade. Sendo assim,
€ crucial que se desenvolva uma aprendizagem quevalori-
ze as experiéncias dos/das estudantes e que os/as leve a
compreender que o conhecimento pode ser utilizado na
constru¢ao de uma sociedade onde a democracia nao es-
teja tao distante do contexto daqueles para quem o poder
tem apenas umaface: a da perpetuacao da dominacao hu-
mana. Comoafirma Kellner (2002, p. 127), € preciso “forta-
lecer 0 poderdosindividuos, a fim de fazé-los entender que
podem se libertar dos aspectos dominantes e opressivos e
aprendera refazer a sociedade como uma modalidade do
eu e daatividade social”.

Todo educador deve ter um profundo conhecimento dare-
alidade educacionale social, firmando compromisso nao
com a burocracia escolar, mas acima de tudo com osinte-
resses e necessidades dos seus educandos, sendo um
organizador da cultura e nao um representante da cultura
dominante. Atendendo as necessidades dos estudantes, o
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profissional da educagao estara contribuindopara o desen-
volvimento da autonomia, a qual representa o verdadeiro
sentido da educacgaéo, uma vez que esta é vista como um
processopelo qual o sujeito promove mudangasem si mes-
mo e em sua vida, buscando também a transformacdo da
realidade na qual esta inserido (GADOTTI, 2000).

Tal perspectiva implica uma pratica pedagogica voltada para
agoes que visem a preparacao dos educandospara viverem
na comunidade, sem se deixar levar pela neutralidade, a
qual impede o sujeito de atuar em prol do respeito 4 sua
propria voz, bem como 4 voz daqueles que se sentem
injusticados pelos discursos opressores. E necessario de-

safiar os sujeitos, a fim de estimula-los a tomar decisoes, a
buscar as solugées para os problemas ao invés de apenas
critica-los, a expor suasidéias criticamente, sem medo de
ser castigado, nao por que nao temaascoercGes, e sim pelo

conhecimento de que a democracia possibilita a todos o
direito de nao calar a voz. E os/as professores/as tém cons-

ciéncia disso, apesar da realidade opressora em que estado
inseridos:

A partirdo momento em que vocé tem conhecimento, vocé tem
condicées de reivindicar, né? Eu mostro isso praeles. E... a
partir do momento que vocé.., estuda, sua cabeca abre mais
pro mundo, né?Entdo vocé vai saberdos seus direitos e vocé
vai tentar mudara situacdo.(P 7)

Eles estao num processo de se achar importantes porque é
necessario isso, saber que eles podem mudara realidade,
saber que eles sGo os personagens principais da sociedade,
que sao agentes quepodem mudar. Estamosfazendo um tra-
balho de conscientizagao pra que eles venham agucar mais
ainda essa... como é que eu possodizer... essa... essainicia-
tiva de pensarem mudara realidade, sabendo que ele é um
agente principal, ele que pode acionar, tanto nele como nas
outras pessoas tambémsenso de mudanca.(P 6)
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E preciso que se criejovens, que se desenvolva nosjovens,
que se desenvolva nos adolescentes, nas criancas e nos pr6é-
prios adultos, tantos processos de ensino aprendizagempara
que eles possam estar saindo politizados como cidadaoscriti-
cos, autonomos que nado va dependerde A ou B. Cientes do
quefazer na sociedade. Cientes de nao serem mais omissos.
Cientes de quepodem e devemfazer alguma coisa e que tem
seu lugar na sociedade. Nao estao apenas como um simples
ser ou.um ator coadjuvante, e simcomoum atorprincipal nesta
sociedade participativa, de agdes concretas nessa comunida-

de. (P 7)

E importante encontrar caminhos que contribuam para a

construgao de espacos nos quais as vozes que protestam

contra a exploragao e desvalorizagao humana nao sejam
silenciadas. Pelo contrario, é por meio de posicionamentos

frente a realidade e da coragem de naose calar quesecri-
am possibilidades para que as praticas pedagdgicas sejam

instrumentos delibertacao, legitimados nao sé naescola,
como também em todos os ambientes de trabalho cultural.

Transformar a realidade social requer acdo e reflexdo da
praxis, salienta Freire (1999). E tal transformacao é uma

tarefa historica, j4 que implica a luta coletiva pela liberta-

¢ao, a qual se conquista com o trabalho de todos, com todas

as vozes sendo ouvidas em discussées constantes. E na

coletividade que homens e mulheres entendem a suares-

ponsabilidade com as transformagéessociais, uma vez que

sao desafiados a encontrar as respostas para os problemas
quea realidade lhes impGe. E é nesta busca que iniciam a

compreensdo do seu papel enquanto cidadéo. Descobrem

que as mudangas nao podem ser conquistadas apenas por

um lider, pois as mesmas so ganham solidificagéo com a

participacgao de todos os individuos.

Ouvir os professorese as professoras foi imprescindivel para
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a compreensao de que as relagées de poder ainda ocorrem

de forma assimétrica na escola, partindo nao sé dos docen-

tes em relagdo aos alunos e alunas, como também dos que

administram 0 espacoescolar, os quais muitas vezes impe-

dem o/a professor/a de realizar um trabalho visando a for-

magcao do ator social, por medo de que suas ac¢ées sejam

questionadas pélos educandos.

Diante disso, é necessario repensar os discursos quese fa-

zem na escola, ja que estes favorecem a coer¢géo e nao a

libertagao, embora afirmem o contrario. Assim sera possi-

vel retomar os caminhos para uma educacgaéo emancipadora,

que dé a voz docente o poder de mediar as discussG6es ne-

cessarias 4 formagdo de escolas mais democraticas, bem

como a mobilizagéo da comunidade escolar, para que o

conhecimento esteja ao alcance de todos, propiciando uma

participa¢gao ativa dos individuos na sociedade.

O educador e a educadora comprometidos em romper o

siléncio devem fazer do seu discurso uma armacontra qual-

quer manifestagao de imobilidade e mutismo. Diante dis-

so, 0 seu papel nao se encerra no ensino de disciplinas.

Sua voz poe-se a servico da liberdade e da atuacao do su-

jeito comoser histdérico-cultural. E na acdo que 0 pensar e

repensar se encontram, a fim de promoverem novasatitu-

des e a compreensao de que a reconstrucao do mundo s6 é

possivel se transformarmos as metas em agées. O testemu-

nho de quem almeja transformagoées nao pode se assegurar

apenas em discursos vazios, de aceitacdo e submissao. E

necessario fazer da nossa existéncia uma luta constante

pela democratizacao da sociedadee pela dignidade e eman-

cipagao daqueles que estao perdendo o significado de sua

presenga no mundo.
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Enfim, a conquista da emancipacao e a compreensao de se

estar no mundopara a luta sao resultantes do conheci-

mento produzido constantemente pela atua¢do dos sujei-

tos. A liberdade se torna realidade na vida dos sujeitos a
partir da convivéncia com os outros. Ser agente social livre

significa construir um novo comego,realizar e experimen-

tar o que ainda naofoi colocado em pratica, participar da

sociedade, analisando os caminhos que foram tracgados por

outros/as, a fim de descobrir se estes vao conduzir os su-

jeitos para a sua libertagado ou para a alienacao. Esta liber-

dade de agir em prol da emancipacao dos homens e das

mulheres é que torna os sujeitos seres histéricos, autores

de novastrajetorias de vida.

Discurso, poder e educacao podem se transformar em gran-

des armas naluta contra as mazelas sociais que tornam a

vida da maioria da populacao cada vez mais dificil. Para

tanto, é necessario atuacao politica por parte da escola, cujo

papel deve ser o de construtora da autonomia, nao de
perpetuadora da alienacgao. Como diz Freire (1999), pelo

discurso os homenssao capazes de transformar o mundo,

fazendo do didlogo um caminho através do qual adquirem
sua propria esséncia enquanto homens. Assim, a palavra

torna-se um ato criador, a servico da conquista da liberda-

de de todos os sujeitos. Através das praticas constantes do
dialogo, o homem descobre-se como um ser dotado de po-
der para criar e recriar, consciente de sua forca
transformadora,tanto para mudar o meio em quevive, como
também a si mesmo.
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