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PREFACIO

D"rd" faz muito tempo, em funqdo de minha
experiOncia pessoal, me convenci da existOncia do que
costumo chamar "parentesco intelectual" entre pessoas
estranhas entre si do ponto de vista do sangue. "Pa-
rentesco intelectual" que, envolvendo similitudes na
forma de apreciar os fatos, de compreend€-los, de
valoriz6-los envolve tamb6m dessemelhancas e descom-

Passos.

Refiro-me a esta sensagdo misteriosa que passa a
"motat" em n6s, quando acabando de conhecer uma
pessoa/ parece que a ela estamos ligados por uma velha
amizade. E como se o fato agora, bastante concreto,
de hav6lo ou hav6-la conhecido, fosse para ambos um
d6ji au. E como se encontrii-la ou encontr6-lo pela
primeira vez fosse na verdade um reencontro h6 muito
esperado.

As vezes, pouco importa, o "parentesco" 6 at6
menor do que pareceu a principio, mas uma semelhanga
mais forte o mant6m vivo e aceso.

O estado de "parentesco intelectual" provoca em
quem o sofre sentir-se em uma atmosfera agrad6vel



I
em que a intercomunicaqao se d6 facilmente, com um
minimo de disturbios, Em que os temas sobre que se
fala s6o 

-apreendidor po, muio de experi6ncias seme_
lhantes de aproximagdb epistemol6gici a eles. Em quea afetividade, "amaciando,, ,,esquiias arestosas,, nos
sujeitos, ajuda-os nas suas relag6es, em lugar de difi_
cult6-las.

E interessante observar como, is vezes, se d6 o
mesmo fen6meno entre.n6s e pedagos de mundo que
visitamos. Quando pisei pela primlira vez terras de
Africa, a sensaqio 

-que 
me tomou foi a de que voltava

e n6o a de que chegava. Talvez se possa dizer que,
carregando em mim, como brasileiro do nordeste', a
africanidade que carrego, seria natural que, chegando
a Atnca, me sentisse voltando a ela. Mas, por outro
lado, algo muito parecido se deu em mim, com Cam_

:ttog", em que 
-particularmente Harvard Square, meda a sensaqdo de velha, muito velha camaradagem.

San Francisco, Buenos Aires, Amsterdi, Lisboa...

Certa vez, na Gr6cia, encontrei uma mulher com
quem vivi o ensaio do "parentesco intelecfual,,. Ap6s
longa conversa em que quase sempre eu jii sabia o
que ela iria dizer, visitei sua biblioteca, 16 encontrando
velhas e novas companhias de leifura e de estudo.

Ao longo de minha vida tenho participado algumas
ve-es da agradiivel experi€ncia do 

-,,parenter"o 
iit"l"._

tual". N6o importa, por outro lado, que os sujeitos que
vivem tal ensaio nio pertenqam d mesma geragEo e
at6 i mesma culfura.

t . As vezes,_ suspeitamos do parentesco pela leitura
de textos, mas 6 no encontro pessoal em que os discursos
se v6o completando, que se confirma o ,,parentesco

intelectual". E 6 neste que enraizam e prosperam grandes
amizades que atravess;un o tempo e , quase sempre
resistem a possiveis mudangas na forma de os sujeitos
compreenderem o mundo desde quando se reconhece-
ram "parentes" intelectualmente.

Se algudm me pergunta se o "parentesco intelec-
tual" 6 um sine qua non para que possamos influenciar
e ser influenciados, para que poss€unos trabalhar juntos,
permutar pontos de vista, acrescentar saberes, digo que
n6o. Em tal caso, por precisarmos de cultivar em n6s
a virfude da toler6ncia, que nos ensina a viver com o
diferente, a com ele aprender, a ele ensinar, para que
afinal possamos lutar contra o antag6nico. De modo
geral, lamentavelmente, acad€micos e politicos usamos
muito de nossas energias em "brigas" injustificdveis
entre n6s, provocadas por diferengas adjetivas ou, pior
ainda, por diferenqas puramente adverbiais. Enquanto
nos gastamos numa "arenga" mifda, em que as vaidades
pessoais se eriqam, se arranham e se fustigam nos
enfraquecemos para o real combate: o combate ao
antag6nico.

Peter Mclaren 6 um entre muitos bons "parentes
intelectuais" que "descobri" e por quem "fui descober-
to". Na verdade, o "parentesco intelectual" 6 mutua-
mente descoberto e, mais ainda, tem seu "acabamento"
ou seu aperfeiqoamento trabalhado pelos sujeitos que
se descobrem. Ningu6m se torna paiente do outro se
o outro ndo o reconhece tamb6m como parente.

A partir de certas semelhangas e afinidades o
Parentesco vai sendo "inventado" e reinventado e jamais
se acha acabado.

Li Mclaren bem antes de conhec€-lo pessoalmente.
Em ambos os momentos foi outro "parente" muito

i
I
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l.-":h., e querido, Henry Giroux, quem mediou amffua descoberta.

Ao terminar a leifura de seus primeiros textos iminha disposigdo, estava quase certo de que pertencia_mos a uma id€ntica "tamilia,, intelecfual n6o importaque at6 pud6ssemos ter, como realmente temos, posig6esdiferentes diante de 
_um mesmo problema. pertencer auma mesma "familia',-intelectual ndo significu u r"argaode.um no outro pois que 6 a autonoiria de ambos apedra que aticergi o verdadeir;;;;;;;"".

*..^^^9-g:t!"..p."1" .autonomia, a luta por mant€_la, aDusca da criatividade, a defesa aa amizlJe que implicatrat6-la bem, cuidar d.ela; a_resp;;iitd"de intelectual,a rigorosidade na d'd#;-;-;;;ffi TJ":$e.::: ;rl"j:.'; l.o:,",?,0:pureza sem puritanismo, i humildaje sem servilismosdo aspiragdes i procura de concretiruq; q,r", na vidae obra de Mclaren, *" d"r"ri*r, .* ii"'?r"* ,,primo,,

:::,j: medida em que, incessantem"r,tu,-p.ocrrro dei_xar-me tocar por aquelas qualidades.

paulo Freire
Sdo Paulo, fevereiro de 1994.

APRESENTAQAO

EDUCAQAO Mt TLTICLTLTTIRAL
E PEDAGOGIA CRITICA

Conheci Peter Mclaren pessoalmente em Chica-
go, em 1991, num dos encontros anuais da AERA
(American Educational Research Association). Desde
ent6o, n6o paramos de nos corresponder, discutindo
diversos temas, entre eles o da pedagogia radical ou
critica sobre o qual sempre estive particularmente in-
teressado. Devo a ele, em grande parte, a importAncia
que atribuo hoje d educaqdo multicultural e p6s-mo-
dema.

Peter nasceu em Toronto, Canadd, em 1948, e foi
professor em diversas escolas priblicas da periferia
daquela cidade onde entrou em contato com os filhos
de imigrantes de diversas nacionalidades, aprendendo
com eles que n6o 6 mais possivel separar o Primeiro
do Terceiro Mundo. Ambos est6o hoje definitivamente
cimentados.

Em 1980, publicou no Canadii um livro que causou
controvdrsia nacional e tambdm lhe trouxe alguns pro-
blemas: Cies from the Corridor: The New Suburban Ghettos.
Sobre o cotidiano opressivo de uma escola priblica
cat6lica de Toronto onde foi professor durante quatro

72 13



anos. Logo depois saiu do Canad6 e foi viver nos
Estados Unidos. Conseguiu rxn cargo de professor de
educagio na Miami University de Ohio. Atualmente 6
professor na Graduate School of Education da Univer-
sidade da Calif6mia, Los Angeles (UCLA).

Peter 6 autor de uma vasta obra. Em 1989 publicou
nos Estados Unidos o livro Life in Schools: an Introduction
to Critical Pedagogy in the Foundations of Education, que
6, segundo o seu colega da UCLA, prof. Carlos Albeito
Torres, o "melhor dos seus livros", ainda in6dito em
portuguds. Em 1992, a editora Vozes publicou dele o
livro Rituais na escola: em diregdo a umn economia polttica
de simbolos e gestos na educagdo. Alguns de seus livros
foram editados em co-autoria com Henrv Giroux -parceiro acad6mico de Peter na Miami University at6
7992 - com o qual divide a responsabilidade de
representar uma das correntes mais vivas da pedagogia
norte-americana: a pedagogia critica.

Como Paulo Freire - o qual confessa no prefdcio
deste livro que tem um "parentesco intelectual,, explicito
com Peter Mclaren - ele 6 tamb6m um grande contador
de hist6rias de vida. Peter escava fundo nas instituiq6es
escolares, como numa arena em conflito, onde destaca
as repercussdes da sociedade de classes e das discri-
minaqdes sociais de g6nero e de raga. Sempre inquieto
e atento, ele surpreende pelas andlises etnogrdficas.
Critica as esquerdas tradicionais por n6o terem dado
importAncia ao cotidiano dos alunbs e dos professores
a se deterem exclusivamente em an6lises macroestru-
turais. Para ele uma politica de resistOncia d tradigdo
escolar branca, ocidental, cristd e machista 6 oferecida
pelo multiculturalismo critico, apontado como um cami-
nho mais atual para a educagao hbertadora.

14 15
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Encontro na sua obra uma pedagogia mestiga,
hibrida, com refer€ncias constantes ao ins6lito da pr6tica
educativa. Mas ele nio quer ver no ins6lito apenas o
diferente. Ele vem para a Am6rica Latina muito fre-
qiientemente, mas nao como um furista preocupado
com o ex6tico e o calor dos sensuais desfiles das escolas
de samba, com uma mentalidade messiAnica ou romAn-
tica, mas preocupado em encontrar nos educadores
brasileiros o que eles t6m de comum com os educadores
progressistas norte-Eunericanos na luta por reformas
educativas e pedag6gicas em direqdo i eqi.iidade.

Intelectual de grande erudigio, ele 6 um dos mais
destacados representantes da pedagogia critica e da
educaqdo p6s-modema, as quais prestaram e est6o pres-
tando um importante serviqo d escola, realqando o
papel que ela tem na reprodugio da l6gica do capital,
por meio de formas ideol6gicas e materiais que estru-
turam a vida dos estudantes de grupos de classe, ebrias
e g6nero diferentes.

A pedagogia critica por ele defendida prop6e o
estudo s6rio,da linguagem que traduz toda essa cultura
dominante. E preciso, segundo ele, reinventar a lingua-
gem para retirar-lhe o conteddo discriminador. Ser6
preciso, por exemplo, reescrever os livros did6ticos em
linguagem nio-sexista e nio-racista. Por6m, essa 6 uma
tarefa muito dificil, como afirma a Profa. Bebel Orofino
Schaefer, na sua nota inicial sobre o tratamento de
gOnero dado ir traduqdo deste livro. E preciso construir
uma linguagem que seja capaz de traduzir, de forma
mais radical, o que 6 a escola e a sociedade, captando
o contexto e evidenciando, principalmente, as relaq6es
entre educagdo e economia de privil6gio, cultura e

ideologia.



Os esfudos etnogrdficos e, em alguns casos, au_tobiogrifficos, de petel Mclaren turiio uma an6liseantropol6gica profunda de uma escola onde tudo 6propositadamente rituarizado. Contra essa ritualizaqdoele evidencia as formas de resist6.rciu,-soU.etrdo dosestudantes, na sua criatividade e rebeldia. Resist€ncia

- sob a forma da brincadeira, da irreverGncia, dohumor e tamb6m da sabotage* _ e solidariedade seconstifuem em respostas e piopostas concretas dadaspelos alunos e pelos professores A hierarquizagio daescola.

Embora a integraqio multidtnica, multirracial emulticultural n6o seja produto 
"*"lrrri,no 

do trabalho
escolar, a escola pode tomar_se um espaqo privilegiado
dessa integragao. Com a internacionalizaqao da econo_mia, com as constantes migrag6es e com i globalizaEio
das.comunicaq6es, o nrimiro- de referenciais culturaisd disposigio do aluno 6 cada vez maior. A educagiiomulticultural e intercultural procura fu*iti*i"u. as crian_
E":, ::* as,realizagOes culturais, intelectuais, morais,artisticas, religiosas etc. de outras culfuras, principal_mente das culfuras n6o dominantes. As crianqu, q.r"n5o aprenderem a estudar outras culfuras perderiouma grande- oporfunidade de entrar em contato comoutros mundos e terio mais dificuldades de entenderas diferenqas; fechando-se para u ,iq"uru culfural da
*lfl!"ge, elas perderio ta*U!* i.,*-pouco da ca_
Pacroade de aprender e de se humanizar. O pluralismo,
como filosofia do dirilogo para o entendimento e paraa Paz, dever6 fazer parte integrante e essencial daeducagio do futuro.

Neste livro, peter Mclaren destaca principalmente
as possibilidades abertas pela educagio multicultural

p6s-modema a partir de uma concepgdo critica do
multiculturalismo. O multiculturalismo, iom o moaimento
social e como abordagem curricular, n6o 6 certamente
uma- panac6ia. Existem v6rias concepg6es do multicul_
furalismo que v6o do humanismo liberal conservador
ao humanismo critico e de resist€ncia. Nesse livro o
autor destaca o papel significativo que um multicultu_
ralismo critico- pode jogar na constiugdo das pol(ticas
educacionais dos pr6ximos anos. Nijso ele u-b." t'rrn
.1-Po. de pesquisa, de reflexio e de atuaqio para os
educadores brasileiros ainda pouco acostumados a de_
bater essas tem6ticas no seu cotidiano.

Mclaren 6 certamente um educador p6s_moderno,
critico, de "resist6ncia". Mas, para ele, a p6s_modemi_
dade ndo 6 um modismo ou uma artificial invencio
de te6ricos desocupados. E, antes de qualque, 

"oi"u,um movimento hist6rico surgido no seio da pr6pria
modemidade, que pode ter por horizonte um mundo
mais 

- 
fragmentado, individuilista, capitalista, ou um

mundo mais solidiirio e um individuo mais criativo e
feliz. Para ele, a escolha depende de n6s, sujeitos da
hist6ria. A hist6ria n6o 6 uma fatalidade, como sus_
tentam os neoliberais. A hist6ria 6 possibilidade.

56o Paulo, 1995, outono,
a mais paulistana das estag6es.

Moacir Gadotti
Diretor do Instituto Paulo Freire
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SOBRE O TRATAMENTO DE
cErurno DADo A TRADU7AI

iA medida que fui trabalhando com os textos
originais de Peter Mclaren, tomou-se muito visivel,
para mim, a preocupaqio do autor com a dimensdo
de gOnero da linguagem verbal. A delicadeza e precisio
com que ele referencia os sujeitos envolvidos na trama
de sua argumentagdo me colocaram, como tradutora,
diante de um verdadeiro impasse. lnfelizmente nosso
idioma ainda nio nos permite realizar uma traduqdo
que atenda a tais cuidados. A lingua portuguesa, se
utilizada de maneira convencional, denota e conota que
estamos presos "ao monop6lio masculino da lingua e
produg6o do conhecimento" (Grosz, 1990:332 - citado
neste livro). O que fazer entdo, diante do texto final
que, aparentemente correto no emprego da lingua pa-
drio, saltava diante de meus olhos como uma construqdo
eminentemente androc€ntrica? E acima de tudo, na
tradugdo de id6ias criticas tio consistentes que desafiam,
dentre outras quest6es, a utilizagdo da lingua como
uma estrutura de dominaqSo? Eu n6o tinha saida.
Tornou-se necess6rio encarar o que se revelava como
uma incoer€ncia e procurar algum tratamento para ela.

Com muita cautela, busquei refletir acerca do
problema, consultar autores que est6o tamb6m preocu-

pados com a questio e acima de fudo, assumir os
riscos de, ndo sendo uma especialista na temetica,
propor alternativas que, ainda que "provis6rias", pu-
dessem, de alguma forma, contribuir para aumentar o
debate sobre o papel secund6rio do g€nero feminino
na nossa lingua.

Dialogando com o autor, ele sugeriu que eu man-
tivesse o substantivo educadores no feminino plural -educadoras - nio apenas como uma opqSo tanto esti-
listica quanto de homenagem ao grande nrimero de
mulheres que lutam por uma realidade educacional
digna em nosso pais, mas tamb6m como tun convite
aos leitores masculinos a experimentarem a sensagdo
de serem incluidos em um signo lingiiistico cuja leitura
meramente denotativa lhes excluiria. Trata-se na verdade
de um convite aos leitores masculinos a experimentarem
aquilo que o autor se refere como o "atravessar de
fronteiras simb6licas". A utilizaq5o deste recurso exigiu
que outros substantivos no plural, em funqdo da con-
corddncia, fossem tamb6m flexionados no feminino.

A questSo do gEnero foi portanto trabalhada de
maneira arbitr6ria, buscando sutilezas que transcendes-
sem o automatismo dos o,/a ou os/as (ainda que, em
alguns momentos, eu n6o tenha conseguido fugir destes
recursos). O resultado final usou de muita licenga
podtica, dando atengdo i dimensio politica dos textos,
buscando uma solugdo apropriada para cada momento,
entrelagando substantivos, artigos, evidenciando ora um,
ora outro, sem restrig6es, inclusive, ir utilizagdo do
g€nero masculino nos casos em que este melhor res-
pondia. Na realidade, trata-se de uma preocupagdo de
ndo incorrer nas oposig6es biniirias que estSo tio bem
definidas pelo autor no presente conjunto de textos.
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lspe1o que esta experidncia nos ajude a refletir arespeito do_ quanto as mulheres t€m sido silenciadas,
evadrdas, n6o referenciadas nos modos de representacao
verbal dominantes construidos na nossa lini;;.-ili;_
tamente sobre estas e muitas outras quest6es relativas
ds formas de dominaEdo e d diferenqa que Mclarenir6 deflagrar um vigoioso debate. Bom pioveito.

Bebel Orofino Schaefer, tradutora
Universidade Federal de Santa Catarina

CAP|TULO 1

PEDAGOGIA CR|TICA NA
IDADE DO CAPITALISMO

GLOBAL: alguns desafios para
uma educagdo de esquerda*

Er, -" sinto honrado por ter sido convidado a
proferir esta palestra e gostarla de lhes agradecer pelo
privil6gio de me deter sobre suas atenqBes e tempo.
Privil6gio, entretanto, tem seu preqo e-eu me lanqo
com uma forte sensagdo de tremor que se deve, par_
cialmente, ao fato de eu nio ser um educador ao.r,pu_
rativo ou intemacionalista por profissio, ainda que
tenha sido chamado para apresentar esta conferEncia
a grandes especialistas nesta 6rea. Mas, minha sensagdo
de tremor est6 associada i dura realidade de termos
chegado a um momento perigoso em nossa hist6ria
politica, cultural e educacional 

- tr* momento em
que a performatividade e o poder t6m se tomado
imperativos duais da democracii capitalista. Em tempos
perigosos, aqueles que desejam ei"r.", lideranqa emprol de valores e pr6ticas que compreendem como
eticamente importantes necessitam nao apenas expres_

* Confe€ncia apresentada no 3gth Annual Meeting of the Com-
paratioe and Internationa! Educational Society, San Diego, 2i de margo
de 1994.
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sar-se, mas expressar-se bem e, com um efeito Peda-
g6gico m6ximo, persuadir, mas persuadir honestamente
e com base em argumentos seguros e evid6ncias fortes.

O terreno que escolhi para atravessar 6 realmente
elevado - politica e eticamente, exigindo que a travessia
seja cautelosa. Espero que meus passos sejam precisos.
Por favor, considerem minha caminhada como sendo
mais explorat6ria do que exegdtica. Mesmo que alguns
dos meus pronunciamentos possam lhes parecer ino-
portunamente dogmdticos ou pretensiosos ou at6 mesmo
confrontantes e apocalipticos, estou, entretanto, aberto
para admitir o risco visivel que permeia todo criticismo:
o risco de n6o reconhecer seu car6ter contingente e
provis6rio. Isso significa que precisarei estar aberto
para encarar os elementos fugidios das minhas decla-
rag6es, bem como seu car6ter contestat6rio como teoria
e sua rispidez com fixas categorizaq6es de significado.
Mas admitir tudo isto 6 meramente compreender o ato
da critica como uma iniciativa de alto risco, perturbadora
e encorajadoramente consciente, como um ato que exige
cautela, sobriedade e alguma incerteza, mas que/ ao
mesmo tempo, requer uma espdcie de vis6o notuma
que nos habilite a perceber o caminho ao longo dos
nebulosos corredores de valores e julgamentos. Ao
mesmo tempo em que uma autoconsci€ncia saturada
e um autodominio persistente podem ajudar a cauterizar
a teoria contra a certeza, podem igualmente conduzir
)r imolaqio da teoria e ir paralisia politica. Eu digo isso

porque acredito que as exig€ncias 6ticas apropriadas e

caracteristicas do ato de criticismo (de "ler a palavra
e o mundo" como Freire diria) sio paradigm6ticos para
a maneira como transitamos eticamente no empoeirado
e desordenado teatro das nossas vidas di6rias.

Comeqarei pela an6lise de alguns dilemas em
tomo da globalizaqdo do capital e as implicag6es desta

globalizaqdo para a produgdo de subjetividade e iden-
tidade. Esta abordagem ser6 seguida de alguns comen-
t6rios sobre a recorrente obsessdo cultural com o Po-
liticamente correto na academia, bem como de uma
breve discussEo sobre multiculturalismo' Ao longo dos
meus coment6rios, estarei sugerindo como a pedagogia
critica pode delimitar e abordar os temas e debates
anteriormente citados.

Observado sob um Ponto de vista decididamente
ocidental, pode-se pensar que a identificaqdo da per-
formatividade e do poder como os objetivos duais da
democracia capitalista t€m se tomado tio irremedia-
velmente uma parte integral do nosso legado hist6rico
que o dilema apresentado quase ndo comPensa a sua

reafirmagio. Eu acredito, entretanto, que as circunstdn-
cias atuais exigem a sua reafirmaqdo por um grande
nirmero de raz6es, dentre as quais a mais importante
parece ser a tend6ncia, dentro do capitalismo tardio,
que v6 todos os continentes indo ao encontro de uma
cultura global unificada (Golding, 1993)'

Esta posiqdo est6 prognosticamente destacada nos Pro-
nunciamentos especulativos em Millenium: Winners and

losers in the coming world order, nos quais Attali (1991)

escreve:

Individuos em todos os lugares nas regi6es privilegiadas
do mundo est6o aderindo ao culto do saud6vel e do
bem-informado. Padr6es de beleza, que eram tdo va-
riados de sociedade para sociedade, estdo aSora se

misturando crescentemente em um ideal rinico e

homogeneizado... O sucesso mundial dos m6todos
de exercicios de Tane Fonda e as homilias de Robert

I

I
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Fulghum evidenciam a ampla atraqio por estes ideais...
Cidadios do mundo rdpido, se quiserem usufruir de
suas ofertas, devem habalhar arduamente para conquis-
tar e manter o direito a sua autonomia. para viver at6
a alta e madura velhice, encontrar trabalho mais facil-
mente, o cidadSo-consumidor deve monitorar sua sa6de
e cuidar de sua educaqdo. O avango em uma determinada
carreira depende da obtengio e manutengio de um
certo grau de educagio. Nio hii futuro no trabalho
desqualificado. As miiquinas sio o novo proletariado
(pp. 100-101).

Nesse aspecto, o coment6rio de Golding (1993)
sobre a globalizaqio da cultura mostra-se muito ins-
trutivo. Ele conecta ao fen6meno da globalizaqdo os
processos de padronizagdo, rotinizaqao e efici€ncia. Tam-
b6m relaciona ao fendmeno as quatro seguintes condi-
g6es: a crescente importAncia das ideologias suprana-
cionais, como o capitalismo, o marxismo e o,'tercei-
ro-mundismo", em um cen6rio global que presencia o
declinio da naqdo, o declinio do Estado-nigdo acom-
panhado da sobrevivGncia de antagonismos de culturas
locais, como na Irlanda do Nor-te, Africa e Europa
BalcAnica; a sindicalizagdo da experidncia ao que Gol-
ding se refere como sendo a "McDonaldizaqdo de todo
lugar"; tambdm a emerg6ncia de blocos lingi.iisticos
regionais, os quais refletem os poderosos ,,residuos do
colonialismo" que estdo imersos na estrutura do discurso
contempordneo.

Esta 6 uma cultura suprem;unente "relacionada
ao- pastiche e d variag6o superficial". Uma cultura que
lida com simbolo sofisticado e conotaqdo difusa e n6o
ressoa bem com as experi6ncias reais dos habitantes
fixos atrav6s de uma variedade de culturas nacionais,
estratificadas e locais. Na realidade, ela com freqti€ncia

engana "a aparEncia superficial da realidade material
de experiOncias e oportunidades de vida extremamente
diferenciadas"'

Eu n6o estou sugerindo que esta mesmice relutante
e banalidade funcional t6m aparecido como resultado
integral de alguma forma de plano consciente de in-
teresse ocidental por meio de alguma estrat6gia bem
executada de "IBMzar" o mundo/ nem acredito que
seja meramente uma tentativa benigna de introdugio
de uma experidncia global comum para o avango de
nossa humanidade coletiva. Contradiq6es culturais nun-
ca poderio ser totalmente absorvidas por esforqos cor-
porativos em dominio global. Nunca poderemos ceder
todo o territ6rio de interpolaq6es culturais i l6gica
capitalista de constante expansdo. Neste sentido, 6 bom
mantermos em mente o importante aviso de Nestor
Garcia Canclini:

Mesmo que o desenvolvimento capitalista tenha a ten-
d€ncia de absorver e padronizar as formas de produgdo
cultural e material que o precederam, a subordinagio
de comunidades tradicionais ndo pode ser total, devido
i inabilidade do capitalismo industrial de, ele pr6prio,
dar trabalho, cultura e atendimento m6dico para todos
e em funqdo da resist6ncia de grupos 6tnicos que
defendem sua identidade (citado em Rowe e Schelling,
199r, p. 73).

Muito do debate em tomo da globalizaqio do
capital tem, 6 claro, relaqdo com perigosas alteraqOes
na economia mundial. Mudangas que t€m ocorrido no
mundo ocidental em termos de politica econ6mica e

social, a partir da ascensdo da chamada "nova-direita"
s6o fundamentadas em uma fd alicerqada em muitos
dos principios do liberalismo econ6mico cl6ssico e
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incluem, dentre outros, os seguintes: um compromisso
pelos ideais das administrag6es Tatcher e Reagan e
pelas ag6ncias mundiais como o Banco Mundial e o
Fundo Monet6rio lntemacional por formas de moneta-
rismo e de economia de oferta; o movimento de go-
vemos ocidentais em direqdo a um racionalismo eco-
n6mico e reforma estrutural baseado na id6ia de governo
autolimitado e em novas estrat6gias de acumulaqio de
capital; o crescimento do neoliberalismo representando
uma renovagio do interesse pessoal no comportamento
econ6mico, politico e social em geral; crescimento esse
que evoca a figura do homo oeconomicus, o principal
artigo de f6 que sustenta o liberalismo econ6mico cl6s-
sico (Peters, no prelo).

Em seu livro cl6ssico, Condigdo P6s-moderna, Harvey
(1989) menciona:

Hoje o empreendimentismo caracteriza nao somente a

agdo de neg6cios, mas dominios da vida tdo diversos
quanto a administraqdo municipal, o aumento da pro-
dug6o do setor informal, a organizaqio do mercado de
trabalho, a 6rea de pesquisa e desenvolvimento, tendo
atd chegado aos recantos mais distantes da vida aca-
d€mica, literiiria e artistica (p. 161).

Massumi (1993) escreve na introduqdo do livro
The politics of eaeryday fear, que "a relagdo capitalista
expandiu o seu alcance para todas as coordenadas do
tempo-espaqo sociogeogr6fico" (p. 19). Massumi desen-
volve esta id6ia como mostrado a seguir:

A relagdo capitalista colonizou todo o espago sociogeo-
griifico. Ela nio possui um lado de dentro para integrar
as coisas. Ela tem se tornado um espago sem limite,
em outras palavras, um espaqo coextensivo com seus

pr6prios lados de dentro e de fora. Tem se tornado
.rm campo de iman€ncia (ou exterioridade). Ela ndo

"internalizou", no sentido de integrar; ela deslocou e

intensificou, conduzindo formas mutuamente excluden-

tes para uma coexist€ncia tensa. O "Terceiro Mundo"
encontra o "Primeiro Mundo" no sul do Bronx. O futuro
encontra o passado em um rel6gio Timex. Nenhuma
sintese dial6tica tem sido alcangada. O capitalismo,
apesar de tudo, nio internalizou ou suPerou, de forma
aig.,ma, os seus dois limites catastr6ficos, revoluqio
social e colapso na esteira da superprodug6o (p. 18)'

Reenfatizando este Ponto, Peters (no prelo) cita o
exemplo da teoria da "opq6o pdblica", que est6 surgindo
na Universidade Estadual da Virginia.

(A nogio de interesse pessoal 6 expandida) ao sfntus

de um paradigma Para se compreender politica (politica
como troca); e uma Teoria do Capital Humano rejuve-

nescida, com €nfase no privado e no individual, ao

invds de no investimento priblico, mercantiliza a edu-

cagio, vendo-a como uma grande estrat6gia Para Po-
tencializar a flexibilidade do trabalho e, conseqiiente-
mente, para melhorar a competitividade geral da eco-

nomia. Nesta visio, os individuos s6o maximizadores
de consumo racionais e acredita-se que a busca pelo
interesse pessoal no mercado de trabalho produzirii
resultados deseiiiveis, econdmica e socialmente (p. 13)'

E, claro, Peters este descrevendo a cldssica l6gica
do neoliberalismo, a qual vd a intervenqio econdmica
e social do Estado de bem-estar social - incluindo
sal6rio minimo garantido, aposentadoria e o crescimento
exponencial dos setores de educaqdo e saride
conduzindo o Estado diretamente a niveis inferiores de

eficiOncia bem como i recessdo econdmica. O que acon-
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T-
tece neste sentido 6 que o modelo social democr6tico
de educagdo, como um direito universal, tem dado
espaqo para uma redefiniqio e remodelagem ideol6gica
da educaqiopor conservadores 

"o-o 
,,.rrridos princiiais

subsetores da economia e um dos empreenaimentos
centrais da economia p6s-industrial futuia,,. Em outras
palavras, escolas e universidades estio se tomando
crescentemente "mecanismos de oferta planejados para
satisfazer um mercado mundial cada vez mais compe_
titivo" (Sholle & Denski, no prelo). Este dilema pode
ser relacionado, em parte, ao novo papel do Esiado,
um papel que tem sido profundamente criticado por,
dentre outros, Harvey (teae;:

Hoje, o Estado est6 numa posig6o muito mais proble_
miitica. E chamado u ,"grL, as atividades do capital
corporativo no interesse da nagio e 6 forgado, ao -urrnotempo, tambdm no interesse nacional, a criar um ,,bom
clima de neg6cios,,, para atrair o capital financeiro
transnacional e global e conter (por meibs distintos dos
controles de cAmbio) a fuga de capital para pastagens
mais verdes e mais lucrativas (p. 160).

Grandes segmentos da produqdo industrial t6m
sido transferidos para o Terceiro Mundo para produzir
um mercado de bens durdveis entre a .lu"ru m6dia.
Ao mesmo tempo, as economias do centro mudaram
sua Cnfase de bens durdveis para servigos de comuni_
caqdo e informagdo ndo sindicalizados. Os empregos
t€m se tornado cada vez mais desprotegidos'e !mfoy.a de meio-periodo 

- especialmente para a nova
subclasse urbana que tem revelado o Terceiro Mundo
no coraqio do Primeiro Mundo (Massumi, 1993). A for_
qa de trabalho e o capital estio agora mais fluidos, o
que permite que o empregado seja demitido, retreinado

e transferido mais facilmente; o tempo de giro dos
produtos esta mais relacionado ao efeito de satisfaqio
e de valor de imagem do que ao valor de uso. Con-
sumidores compram no seu dia-a-dia, quase ritualisti-
camente, imagens e serviqos - "bens dur6veis que ndo
representam nada al6m de uma promessa de diverti-
mento continuamente adiada" (p. 15).

A transformagio na estrutura do mercado de tra-
balho e na organizaqio industrial; o ressurgimento de
fdbricas ilegais em lugares como Nova York, Los An-
geles, Paris e Londres; as novas redes de subcontrataqdo
e terceirizaqdo, as fal€ncias, o fechamento de f6bricas,
a desindustrializagdo, a organizagio mais enxuta do
capitalismo e a implosdo da centralizagdo alcanqada
pela andlise instantAnea de dados. Tamb6m a transfor-
mag6o do conhecimento na mais valiosa mercadoria; a
capacidade de resposta instant6nea is mudanqas nas
taxas de cAmbio, modas e gostos e o movimento dos
competidores; a substituiqio do valor de uso pelo valor
de imagem; a formagdo de conglomerados financeiros
e de poderosos corretores globais e a proliferagio e
descentralizaqdo de atividades e fluxos financeiros pela
formaqdo de novos instrumentos e mercados financeiros

- todas essas novas tend€ncias t6m influenciado na
natureza e composigdo da classe trabalhadora mundial.
Harvey escreve:

A sindicalizagio e a "politica de esquerda" tradicional
tornam-se muito dificeis de manter diante de, por exem-
plo, sistemas de produqdo patriarcais (familiares) carac-
teristicos do Sudoeste Asiiitico ou de grupos imigrantes
em Los Angeles, Nova lorque e Londres. As relaqdes
de g6nero tamb6m se tornaram muito mais complicadas,
ao mesmo tempo que o recurso A forqa de trabalho
feminina passou por ampla disseminagdo. Do mesmo
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modo, aumentou a base social de ideologias de em_
preendimentismo, paternalismo e privatisrio (p. lZ9).

De acordo com HaU e Jacques (1gg0), n6s habitamos
uma era de "novos temposT,:

O capital ainda estii profundamente entrincheirado _
na verdade, muito mais globalmente do que j6 esteve
antes. E as velhas- desigualdades associadis 

"'"t"-p"r_manecem, definindo as experi€ncias de vida e limitando
as esperangas e aspirag6es de grupos, classes de pessoase comunidades inteiras. parilelimente, estes ,,novos
tempos".estio produzindo novas divisdes sociais, novas

ll1-:t de desigualdade e perda de poder que se so.
brepoem is velhas. O que 6 chamado ,,a sociedade dedois tergos e um tergo;, 

-parece ser um novo padrio,
quase tio caracteristico dos ,,novos tempos,, quanto a
especializagdo flexivel e a diferenciagio jocial.'Esta de_
sigualdade 6 end€mica aos novos tempos ou 6 somenteum cendrio possivel? eualquer q,,,"'r.y" o caso, est6
ctaro que o potencial para a desigualdade 6 maior enio menor, numa sociedade mais fieterog€nea e diver_
sificada (p. 17).

-^ , ,Aqyi 
nos.deparamos com o movimento em diregdo

ao ruperlndustrialismo, a ,,linha de montagem global,,
e a divisdo internacional do trabalho; desenvolvimento
dese.quilibrado que causa a destruigio da vida em
alderas e a criagio de favelas urbanas na Asia, bem
como conseqii€ncias perigosas para as vitimas globais
dos blocos econ6micos iu ,,o.ru ordem mundial _
,efPlcia\yte dos pa_ises do iipice como Estados Unidos,
Japao e Alemanha. O desenvolvimento de novos mer_
cados tem prevalecido sobre os direitos dos trabalha_
dores. Somos informados de que na ex_Unido Sovidtica
a MTV (Music Television) estd substituindo o marxismo
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dentre os jovens, conforme ressaltado em um recente
artigo no Los Angeles Times. Comentando a respeito da
popularidade da mrisica rap norte-americana, dentre a
nova geragdo russa, Knobel (7994) escreve:

Esta juventude russa veste bon6s de basebnll da moda
norte-americana em suas cabegas, e nio os chap€us de
pele, agora, fora de moda. A forga que move suas vidas
nio 6 mais o marxismo - 6 a MTV. E preferem a
batida fren€tica da mrisica rap ao inv6s dos acordes
delicados de Tchaikovsky. Esta 6 a geragio hip-hop,
estilo russo (p. 1).

A nogio doentia de que o atual tumulto na Rfssia

9"p.9ir do colapso do comunismo 6, de alguma forma,
justificado pela invasio da cultura popular norte-ame-

Tc"tr" 6 sugerida por Knobel r,r.t.t u uuuiiuqio triunfalista
da caracteristica redentora da cultur a hip-iop. N6o tenho
certeza sobre como os bon6s de baseball vio suportar
os invernos da Rdssia, ou a capacidade que terio de
aquecer as cabegas russas, mas a juventude, em todas
as culfuras, tem sempre trocado conforto por moda. O
que est6 faltando no artigo de Knobel 6 a s6ria con_
sideraqio sobre a possibilidade de os problemas da
ex-Uniio Sovi6tica poderem ser parcialmente atribuidos
u:..luto- de que a teoria marxista nio foi rigorosamente
utilizada para desafiar as pr6ticas politicas sovi6ticas.
F *ui" jovens da ex-Uni6o Sovi6tica tivessem levado
Marx a s6rio, eles e elas teriam sido capazes de oferecer
uma critica mais vigorosa contra a" piitica" sovi6ticas.

Coment6rios recentes de Haraway (199a) captam
a dimensio assustadora do presente momento nos Es-
tados Unidos:



N6s temos que encarar uma vasta cultura priblica que
n5o tem compreensio imaginativa a .esp"ito do que
estS acontecendo no mundo. Nossa car€ncia coletivi €

fe gma 
- 
esp€cie de narrativa compreensiva de uma

famflia de narrativas. N6s realmenie nao temos uma
hist6ria sobre o que estii acontecendo localmente ou
globalmente. As pessoas podem contar vdrias hist6rias,
mas n6s realmente n6o temos hist6rias de famflia co_
muns, que estgam sendo compartilhadas. A gente tem
que aprender coletivamente a habitar novas hist6rias
(citado em Gordon, 199a, p.250).

. O. podgl capitalista unifica-se globalmente por
meio da politica do medo. Como Massumi obseiva
(1ee3):

O poder capitalista atualiza-se em um espago de medo
basicamente inabitiivel ... no qual um dado corpo, en_
tretanto, vive as particulas deste medo, que variam de
acordo com as disting6es socialmente valbrizadas, rela_
cionadas a seletivos mecanismos de poder implantados
ao longo do campo social (p. 23).

Estamos entrando agora em uma era de trabalho
nio-altern6vel 

- partes que podem ser ,,feitas 
sob

medida" e individualizadasconforme exige o emprego.
Isto tem um profundo efeito sobre o deiemprego por
causa das exigOncias de habilidades vinculadis ios
empregos e ao indice de mudanqa desses requisitos de
habilidades (Tofler, 1994). O componente de valor deum produto cosfumava ser o tiabalho manual que
estava embutido nele - durante os dias em que o
taylorismo estava no auge de sua floresc€ncia e o velho
"gerenciamento industrial do estilo segunda onda,, estava
em operagio nas indristrias de chamin6s e colarinhos
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azuisl. Agora, a mercadoria mais valiosa 6 a informaqdo
e a habilidade de maniPul6-la.

Atualmente a resPosta 6 ensinar aos estudantes
nas escolas como se "metacomunicarem" e como aPren-

derem "meta-habilidades" de forma que Possarn se

adaptar ao mundo tecnol6gico em transformaqio' In-
felizmente, entretanto, pouca atenqao 6 dada i id6ia
de se utilizar a aquisiqdo de meta-habilidades e meta-
comunicaqao a serviqo da criagdo de uma ordem social
mais justa e igualit6ria na qual o capitalismo 6 colocado
sob critica com base moral e politica. Como pode a

aprendizagem de meta-habilidades fazer diferenea em
um pais como os Estados Unidos onde 20 grupos da
grande imprensa (tais como Gannet, Knight-Ridder, The

Nal Time Co.) controlam mais da metade das vendas
de jornais didrios e onde 98"/" de todos os jomais
representam um rinico jomal na cidade (Purdue, 1993)?
Certamente, pode-se argumentar que, nas escolas, al-

Sumas das informaq6es que n6s ndo estEunos encora-
jados a analisar criticamente t€m relagSo com uma
amn6sia motivada pelo Minist6rio da Educaqdo dos
Estados Unidos com relaqio ao fato de os estudantes
adquirirem uma compreensao mais global e integrada
de como o capitalismo estd conectado a quest6es b6sicas
tais como saride, dignidade e qualidade de vida.

Talvez ndo estejamos t6o distantes do tempo de
lidar com aspectos da vida social descritos pela ficqdo
cyberpunk e por filmes como Blade Runner (Cagador de
Andr6ides). Este tipo de ficg6o descreve um capitalismo

1. A expressdo blue collar smokestack industries 6 utilizada para
definir as fdbricas modernas, com longas chamin6s, onde os traba-
lhadores usavam uniformes azuis. (N. da T.)



de uma nova ordem mundial, sem restriq6es, semnenhul imperativo 6tico fora da l6gica da vaniagem
pessoal. E um mundo onde a -uitu e a mdqiina
interagem e implodem. O conceito integral de sei hu_
mano 6 subvertido por padrdes de avireza, gandncia
e violGncia no estilo pulp noi]. Estamos vivendo em
um mundo controlado por mafiosos da alta tecnologia,
engenheiros gen€ticos e criminosos empresariais.

Anderson (1992) descreve um quadro deprimente,
se nio aterrorizante, do capitalismo global, urg,r*er,_
tando que o capitalismo trrr.,iu poder6 Jer bem_sricedido

:* rT" escala global. Na realidade ele 6 a premissa
da subjugaqdo de muitos por poucos:

O estilo de vida apreciado pela maioria dos cidadios
das nag6es capitalistas ricas hoje em dia (...) depende
da sua restrigio a uma minoria. Se todos os povos da
Terra possuissem o mesmo nrimero de gelideiras e
autom6veis como aqueles da Amdrica do Norte e da
Europa Ocidental, o planeta ficaria inabitdvel. Na eco_
logia global do capitalismo de hoje, o privildgio de
poucos requer a miseria de muitos, para ser sustent6vel.
Menos.de-um quarto da populagdo do mundo hoje se
apropria de oitenta e cinco por cento da renda mundiale o fosso entre as parcelis das zonas avangadas e
atrasadas ampliou-se ao longo da riltima metade do
s6culo (pp. 352-353).

. E justo d.r,zer qu-e a esquerda tem sempre lutado
contra as condiq6es de exploraqdo tanto glo^bais como

,,^,,^.?.,2-2lr?1 ::q"r" um trocadilho a partir das expressdes pr.r/p
Itcnon ltrcaao barata) e cinema noir (estdtica do cinema expressionista
franc€s). (N. da T.)
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locais. Mas parece que as condiq6es deste presente

momento conferem uma certa urgencia a esta luta entre

ns Dessoas que trabalh;un na educaqao' Deixe-me ex-

oUc'ar este dilema com outras palavras, utilizando um

i"-u qrr" 6 familiar i maioria de n6s e que tem'

malicioiamente, abragado as ondas sonoras dos riltimos

anos, o tema do politicamente cotreto. Parece-me que a

direiia desferiu um golpe retumbante contra a esquerda

ao tirar proveito de s6rios erros que os esquerdistas

t6m acumulado, em nome da libertagio e da justiqa

social, ao longo das duas riltimas d6cadas. Fazendo o

etilo da vitima ferida, aqueles que criticam o politi-
canente correto se mobilizam contra o que eles acre-

ditam ser uma censura intelectual por parte da esquerda
que, segundo eles, est6 silenciando o livre discurso com

iuas tentativas de pronunciar id6ias progressistas sobre

raga, classe e g€nero e ao definir os limites dos com-
portamentos e discursos reprov6veis nas universidades'
Observem o discurso mal-intencionado e arrogante con-
tra o politicamente correto, pronunciado por fohn Silber,
Presidente da Universidade de Boston, ao Conselho
Diretor em 1993. Proclamando que "esta Universidade
tem mantido, sem piedade, a busca da verdade bem
como tem sido dignamente resistente ao politicamente
correto", ele afirma:

N6s temos resistido ir moda dos estudos iuridicos cri-
ticos...No Departamento de Ingl€s e nos Departamentos
de Literatura, n6s nio temos deixado que os estrutu-
ralistas e desconstrucionistas dominem. N6s nos recu-
samos a aceitar terapia de danqa...Temos resistido ir

hist6ria revisionista... No Departamento de Filosofia,
n6s temos resistido i teoria critica da Escola de Frank-
furt... Temos resistido aos dogmas oficiais do feminismo
radical... Temos feito o mesmo com relaqdo ir liberaqio



gay e l€sbica e ir liberag6o animal... N6s temos resistidoi moda do afro.centrismo. N6s n6o caimos na garra
dos multiculturalistas (citado em Rankin, 799a:7e1,

Silber ia se sentir em casa, nas salas_de_estar da
coalizao baseada nos valores tradicionais de Orange
9ogly que recentemente pressionou o DepartamenTo
de EducagSo do Estado da CatifOmia a eliminar duas
hist6rias de autoria da vencedora do prOmio pulitzer,
Alice Walker, do teste de inglGs aplicado em nivel
estadual com milhares de esfudantes do 2" Grau para
avaliar suas habilidades de escrita e leitura. A hist6ria
Roselily foi proibida por ser considerada anti_religiosa
porque trata dos pensamentos de uma mulher Jrista
sobre o fato de se casar com um homem mugulmano.
Am I blue? foi proibida por ser considerada contra o
consumo de came. Na hist6ria, uma mulher cospe fora
um pedaEo de came que est6 comendo depois ae
refletir sobre a soliddo de um cavalo que foi deixado
em isolamento.

Embora possa ser argumentado que este bate-boca
na midia contra artistas e educadorui progr"ssistas 6
relativamente isolado, ele, entretanto, capta, lelo menos
para mim, a amn6sia hist6rica e social 

-da 
.,orru direita

em nossa cultura acelerada. E moralmente desanimador
tanto quanto htelecfu almente desencorajador considerar
a extensio perigosa na qual os conservadores falham
em reconhecer o pr6prio terrorismo ideol6gico nos
ataques baratos- ao politicamente correto. por Exemplo,
eu acho desconfortavelmente ir6nico que as .umpanhus
para leis que ddo direito apenas uo, ir,gl"s", (English
only) - apoiadas por conservadores deJde Rush iim_
baug.h at6 Whoopie Goldberg 

- estejam ocorrendo em
estados "onde as instituigOes priblicis j6 desenvolvem
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seus neg6cios somente em ingl€s" (Frankenberg, 1993:
232). Err. alguns casos, as objeg6es ao politicamente
correto da esquerda revelam um pouco mais do seu
pAnico e desconforto com a disc6rdia. Em suas, is
vezes, admir6veis tentativas de defesa da liberdade de
expressao, eles se limitam a atender a pr6pria agenda
ideol6gica. Como Rankin (1994) pergunta: at6 onde os
conservadores realmente chegaram "ao defender dis-
cursos aos quais eles se opdem, tais como: assist€ncia
para aborto em clinicas para planejamento familiar
financiadas pelo Govemo Federal ou como os livros
que estio marcados para serem removidos das livrarias
pelos fundamentalistas religiosos?" (p. 71).Rankin ar-
gumenta, corretamente, na minha opini6o:

O ataque ao politicamente correto (PC) € melhor com-
preendido como uma cruzada na comunidade branca
contra aq6es afirmativas e id€ias associadas ao "multi-
culturalismo". Estas iddias do p6s-modernismo nos en-
sinam que a experi€ncia do povo oprimido € a chave
para a compreensdo da hist6ria, que o conhecimento 6
uma construgio social ao inv6s de um espelho da
realidade e que nossas premissas intelectuais s6o infor-
madas por raea e classe e, nas palavras de Catherine
MacKinnon's, "carregadas de g6nero"... O ataque ao
politicamente correto lembra o ataque ir ReconstruqSo,
quando a maioria dos americanos brancos - nio apenas
os empedernidos confederados, mas os liberais do norte
tamb6m 

- cansados dos exaustivos neg6cios do pro-
gresso racial, mobilizaram-se para desfazer "privil6gios
especiais" para os escravos recentemente libertados. Os
agressivos esforgos de consciOncia racial do governo,
para melhorar a vida dos cidaddos negros eram con-
denados como sendo gordos subsidios do Estado, que
penalizavam inocentes brancos e ensinavam hiibitos de
indol€ncia negra (pp. 71-2).



Rankin critica os chamados cruzados ,,dalt6nicos,,
que defendem que a agio afirmativa, o multicultura-
lismo e a diversidade est6o tomando as coisas piores
para as pessoas de cor. Ele escreve:

(de um ponto de vista como esse) torna fiicil simular
que a Am6rica do Norte era virtuosamente sagrada e
dalt6nica at6 que os liberais inventaram a ,discririinagio
contrdria'. Mas o racismo 6 o pecado original do nosso
pais e a alternativa para o reconhecimento intercultural
ainda 6 um lento declinio ao paroquialismo racial. Negar
o papel central que a questdo da raga tem desempenhiio
na Amdrica do Norte por cinco sdculos irii apenas
acelerar este declinio. Na tentativa conservadoia de
obscurecer o significado de raga em nossa hist6ria, a
ret6rica do "politicamente correto,, funciona como m6_
gica (p. 72).

Rankin apresenta alguns pontos com os quais eu
estou em grande parte de acordo, especialmente sua
critica is denrincias espasm6dicas contra o multicultu-
ralismo levantadas pela nova direita. Entretanto, n6o
apresenta o lado negativo do politicamente correto com
sua Enfase na pureza moral e sua conduta de donos
da verdade lingtiistica.

- Apesar de "a esquerda ideol6gica ter sempre sido
fraca na Am6rica do Norte,, (Goldfarb, 1991: 

-g3), 
isto

n6o significa que o autoritarismo esquerdista n6o existe
nas universidades. Longe disso. Ele deve ser encontrado
e desafiado. Entretanto, a minha questdo 6 a de que,
sob. as condiq6es prevalecentes do poder ideol6gico, 6
muito mais fiicil para a direita tirar vantag"m du"
omiss6es e aus6ncias da esquerda do que 6 para a
esquerda fazer o mesmo com respeito uo disc.rrso da
direita. E necessdrio que a esqueria mantenha sempre
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suas teorizag6es Para al6m das acusaq6es, Porque o

menor excesso ou omissao serao verdadeiramente apro-

veitados. O outro lado tem tanto armamento em termos

de recursos e canais de comunicagdo que eles podem
inverter as fraquezas da esquerda contra ela pr6pria
milhares de vezes. Eu n6o quero que a minha critica
contra o ataque conservador ao politicamente correto
ofusque o fato de que a esquerda tem, at6 certo Ponto,
culpa como a direita Por cometer os mesmos crimes
contra o debate e deliberaq6es racionais a respeito de

objetivos e finalidades sociais.

O eu superpopuloso e o eclipse da Hist6ria

Hoje em dia, n6o 6 raro presenciar os/as estudantes
se arrepiando com a mera lembranqa daqueles cursos
de Educaqio carregados de teoria que emPregam uma
estonteante gama de terminologia, astuciosamente ex-
traida do l6xico da vanguarda acad€mica - o que
pode parecer para alguns como orJerdoses de p6s-mo-
demismo, p6s-estruturalismo, p6s-marxismo e p6s-fe-
minismo, que caracterizam a recente ruptura na aca-
demia dos Estados Unidos. Enquanto a teoria social
p6s-modema toma-se uma indristria editorial acad6mica
crescente, que chega a lembrar uma cadeia de fast-food
Para os viciados em discurso, as desconfianqas dos
esfudantes parecem mais e mais justificadas. Da mesma
forma, professores/as, confortavelmente acostuma-
dos/as com 20 anos de acumulaqio de pesadas bolsas
de pesquisa para os seus estudos empiricos e que t6m
ensinado confortavelmente os cAnones e a iluminada
metafisica da verdade objetiva sob o teto do imp6rio
modemista, estdo provavelmente amendrontados/as



diante das traiet6rias transdisciplinares abragadas porcolegas,mais jovens. e que t€m u .orugu* de atravesiara estrada para o lado onde ,rZ* 
"riti?"iistas transitam,onde 

.6 possivel 
"rpor. 

as prdticas convencionais depesquisa is contingOncias contes;;";" is categoriasque as constifuem, 
_onde o conhecimento e a histdria

9." ".r".produgio n6o podem ;;;;; hatados comoideologicamenie desinteru"ruJor'" -o;; 
", priiticas depesquisa, acompanhadas de preceito"'lii"o, e politicos,podem p"gur ,rrnu carona pela ,,via do discurso,,.

, A legitima busca acaddmica pela verdade trans-
:".*:: :, expediqdo por- aquele grande fundo de co_nnecrmento que antrop6logbs/asiecifraram para n6snos lugares ei6ticos 

" 
e"poi, ;'J"p;il;* nos museusmetropolitanos do ocidente e noj saldes da burguesia.

?:1" do apagar da Fande ,"*f"'l.frrcatistas estdoavangando em novas concepg6es sobre o empreendi_mento educacional ,

ti va de a,,"",1""1' c'jffJ ff l*i"" m :ff i,oii;tx 
*r"-

A educa.gdo pode 
.muito bem ser (...) o instrumentoatrav.s do qual todo individuo, .r.,rr1,.'"o.iedade comoa nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso.Mas n6s bem sabemos que nesta distribuigio, naquiloque permite e evita, ela segue u, b"^_t.lthudas linhasde batalha do conflito sociaL todo si;i;-" educacionald_um.meio 

-politico d" ;";;";" ie modificar aapropriagdo de discurso, com o 
"o.n"J-".rro e poderque ele carrega consigo (p. 227).

_ q. uma pena que muitos estudantes brancos emasculinos est6o se tornando militanlemer,te defenri*ro"por meio de protestos contra 
" ;;;'-;."sideram a"campanha contra o h-omem b."".t;; ja peaagogiacritica e do multiculturalismo".iri*. i 6 iossivel notar
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que entre estes estudantes, que nio podem ser consi-
derados reacion6rios, existe uma certa ansiedade e in-
seguranga resultante do surgimento de pedagogias que,
nas universidades, abordam seriamente assuntos como
raea, classe, g€nero e sexualidade e posicionam estes
assuntos dentro de uma prdxis de justiqa social. Pratt
(1{9,0) escreve:

Mesmo entre as muitas pessoas que estio prontas para
mudanga, parece que ouvimos vozes perguntando: 'Se
eu abrir mio da supremacia branca, quem serei eu?
Ainda serei um americano? Ainda serei branco? Se eu
abrir mio da homofobia, quem serei eu? Serei o mesmo
que gay? Se eu abrir mio da misoginia, ainda serei
homem? Uma mulher, um americano? Se eu aprender
espanhol, isto me torna mexicano? O que me une a
estes gcys, estas feministas, estes salvadbrenhos, estes
vietnamitaq estes navajo, estas pessoas brancas?, (p. 10).

Os conservadores ideol6gicos que promovem uma
amndsia diante da hist6ria de relag6es de raqa e gdnero
nos Estados Unidos t6m contribuido para o afastamento

{orqado de grupos oprimidos e maiginalizados da al-
tabetizaqdo e do capital cultural necess6rio para terem
exlto no regime de verdade da cultura branca. Recen-
temente, Morrison (1992) condenou o que ela v6 como
a escassez de material critico sobre raqa na literafura
e_como a construqio de uma "branquidade" liter6ria.
Num contexto como este, apoiar a invisibilidade da
raqa "atrav6s do sil€ncio 6 permitir ao corpo negro
uma participaqio sem sombra no corpo cultural domi-
nante" (p. 10). A identidade norte-americana, enquanto
tem sido montada pelos discursos da hist6ria literdria,
tem sido definida e possibilitada, de acordo com Mor-
rrson, "por uma complexa consciGncia e uso de um



africanismo constituido. Foi este africanismo, apresen_tado como crueza e selvageria. q;;';"ceu a base earena para a elaboraEio-dJ quintess€ncia da identidadeamericana,, (p. 44).A base, 
"_ ;;t;; patavras, 6 o

:_"".f:rt (1990) chama de ,io olhar-n*Lutiuo branco,,(p. 107).

Uma das perversdes sub_repticias da democraciatem sido a maneira pela qual J" .iauaao, t6m sidoconvidados u ,u 
"rrruriu."_ du ,oau'l-rru identidaderacial e 6tnica, de forma q"", up*"*emente, eles seapresentardo nus diante da iei. Na realidad", ; p;;;";;s5o convidadas a sr

consumidor"" o"r.;;o.Tn:,"H't:tr".Tr* 
A rH;aponta:

A democracia 6.o quantificador universar atrav.s doqual a Am6rica do Norte _ ; ,;"il;i;io. a ,nasao 
dosimigrantes, - constitui_s" 

".,q,.ru.,,o 
,,u!ao. S" todos osnossos cidadios e_ cidadis podem sei chamados deamericanos, isto ndo 6 pelo'fato ae .ompu.tilharmosqualquer caracteristica iositiva, _;;, 
-;. 

inv6s disso,pelo fato de ter_nos sido iado. ji*ii.'a" 
nos despirmosdessas caracterfsticas, de nos ,p.;;;;;.-"s como des_corporificados diante da lei. Eri -" a"rrrirto de identi_dade positiva, conseqtientemente sou um cidadio. Esta6 a l6gica peculiar da democrach G. g0l.

t^,, Democracia, atravds da construgio de identidadestormais, vazias, dii a ilusdo a" iJJ"tia"de enquantoaPaga a diferenca. Democracia, desta forma, cria o queLloyd (1991) chjma de ,,sujeitosem 
;rrp;dades,,, que

::q"ti o principio da identidaau '"*'no*e da suapr6pria indiferenca. Lroyd. observa ;;"'; dominaqaodo sujeito branco universalizaao ,;J u'iitirut*ur,te auto_legitimat6ria uma vez que a capacidade de estar presente
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e6 todo lugar se toma uma manifestaqio hist6rica da

aproximaqSo gradual do homem branco i universali-
dide que ele rePresenta em todo lugar" (p. 70). An-
derson observa:

A democracia est6 agora, na realidade, mais espalhada
do que jamais esteve. Mas ela tambdm estd mais t€nue

- como se quanto mais universalmente disponivel ela
se torna, tanto menos significado ativo ela ret6m. Os
Estados Unidos sdo o exemplo paradigmiitico: uma
sociedade em que menos da metade dos seus cidadios
vota, noventa por cento dos seus congressistas sio
reeleitos, e o prego da vaga na CAmara 6 estimado na
casa dos milh6es de d6lares (1992: 35 e 36).

Como tenho argumentado em outros momentos,
em indmeras ocasi6es, o conceito de branco precisa ser
criticamente interrogado nas escolas pelo fato de ser,
com freqti€ncia, visto como imune de considerag6es
por nio ser compreendido como uma forma de etni-
cidade e, conseqiientemente, sua pr6pria invisibilidade
lhe permite funcionar virtualmente sem restriq6es, como
urna norrna legitimadora a partir da qual os construtos
culturais e os valores democr6ticos s6o julgados. De
acordo com Frankenberg (1993) isto produz uma inc6-
moda ironia:

Neste momento da hist6ria dos Estados Unidos, o
conceito de branquidade como uma identidade marcada
6 extremamente articulado no sentido do 'orgulho bran-
co' da extrema direita. Num certo sentido, este conceito
produz um problema discursivo para aquele subgrupo
de homens e mulheres brancos que estio preocupados
em engajar-se em trabalhos anti-racistas; se o conceito
de branco fosse esvaziado de qualquer conte(do al6m
daquele associado com capitalismo e racismo, isto dei-



xaria os brancos progressistas aparentemente sem uma
genealogia. Isto € em parte um efeito que se estende
da classificagdo racista, que notifica ou ,;marca,, a raga
dos povos nio-brancos, mas nio a dos brancos (p.23i).

Precisamos nos lembrar que o conceito de bran_
quidade mascara sua categoria transcendental baseada
na sua invisibilidade e no seu suposto vazio como
significante. Devemos analisii-lo no sentido de como 6
co-construido com raqa, ganero e outras caracterfsticas.
Tamb6m precisamos ter em mente que as prdticas
culfurais dos brancos s6o contingentes, produzidas his_
toricamente e potencialmente transform6veis, tanto atra_
vds de aq6es individuais como coletivas (Frankenberg,
1993: 233). Frankenberg argumenta que o projeto d-e
tomar visivel e de minar as amarras da cultura'branca
i dominagio 6 mais urgente neste momento particular
da hist6ria do que ficar achando atributos e bons
aspectos da heranEa cultural branca. Frankenberg alerta:

Ver a branquidade e as pessoas brancas como ,nio_cul_
turais' ou 'sem cultura' (...) 6 continuar a ver as pr6ticas
dominantes dentro de uma estrutura dualista, tais prii
ticas, se ndo identificadas como origini{rias de um grupc,
circunscrito, podem ser compreendidas variadamente
como normativas, corretas, modemas ou universais, ao
inv€s de (na minha opini6o, mais corretamente) Iocais
e definiveis, mas dominantes. (p. 233_4)

Embora nenhuma cultura seja dominante em todas
as relaqdes o tempo todo, hierarquias dependentes meta-
est6veis podem ainda assim sei identificadas. Os sig_
nificados culturais sdo organizados, orientados, enqui_
drados e pontuados de maneira que beneficiem a cultura
branca. A branquidade opera como ,rm sistema aberto
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oue explora o que quer que ela defina como seu

i-Ui"tti". Conflitos entre a cultura branca e outras

*lt ttut ndo devem ser grosseiramente compreendidos

como relaqdes oposicionais, mas como relaq6es vivas

entre niveis de hierarquia de poder diferencialmente

constituidos. Isto faz desvendar uma importante per-

gunta: Qual a relaqdo entre a maneira como as nossas

irem6rias sociais sdo codificadas e a organizaqao dos

v6rios tipos de valor, tais como valor de uso, mais-valia,

valor de troca dentro das mudanqas politicas e dos

interesses pedag6gicos gerados no interior de uma
economia global?

Identidades feridas e as politicas de ag€ncia

O Oxtase do deslocamento, do transplante e da

ruptura do sujeito, trazido i tona pelo que vem a ser

chamado de condiqio p6s-modema, tem conduzido

Para uma vis6o de identidade nio-objetificada, na qual
o agente aut6nomo e seguro da modernidade - o

sujeito autoconstitutivo do individuo unit6rio e racional
(Thibault, 1991 236) - tem sido desamarrado de seus
ancoradouros originais revelando-se como PerPetua-
mente em composigio. O sujeito her6ico e autocentrado,
fruto da modemidade, tem sido substituido por um
zujeito m6vel e deslocalizado, formado Por mutdveis
combinag6es de discursos e Por uma bricolagem de
significantes 

- que surgem dos palimpsestos incandes-
centes e das correntes competitivas de discursos. Sub-
jetividades anteriormente discretas e autogeridas t€m
dado espaqo para a produqio de "terminais" ou "ge-
radores" de subjetividade nos quais o oulro pode se
plugar dependendo dos sistemas de significagdo que



ageje ou.esteja motivado a participar. Este modelo desef6 configurado nas catedrais ao c'ufituli"mo, naqueles
sanfu6rios de consumo onde encont.i-o, uma estranhaconverg€ncia de nossas identidades fragmentadas naestrutura de significagdo da cultura de dlversdo gl,obaique conhecemos como shopping centers. A subjetivfdadedo tipo shopping center (o,rf"or"" ufeito ,etOrico dovaror de- rmagem) t€m se tomado o modelo quintes_sencial da identidade de pAnico ,r" .,rlt rru contempo_
rdnea. A 6nfase excessiva no individuuti"rr,o, alcangada
no.mercado-. pelas politicas de consumo, relaciona_se
mais especificamente com a culfura escolar estenden_
do-se is salas de aula, que se tomam,asilos de obcecadoscom o valor de imagem (como objeto de tal obsessio)superando o valor de uso e valor de troca.

pontg 
-importante que desejo enfatizar aqui 6que nossas identidades sdo co_padronizadas _^ g11

outras palavras, identidades 
"rrrrol.r"- 

articulaq6es pre_discursivas (material) e discursiva, 1r"-ilti.us) e estiosempre relacionadas ds priiticas sociais materiais deuma formagAo social maii ampla. Identidades s6o con_seqrientemente vistas peros/ai criticalistas como uma
l:y.de,trabalho produtivo 

"" d;i;l;, sao criadas,contextualizadas, recontextualizadis a partir de co_pa-
dr6^es intertextuais especificos a" ,"tuqJ"! Je significados
e seus usos. Tais usos sio, 6 claro, dependenies de umcontexto dentro de determinadas situig6es hist6ricas esociais. Se as identidades que sdo .orirtiriau, dentro
das condig6es de culturas p6s_modemas sdo vistas comodiscursivamente extraidu" a" f"r*u, Ju 

-r"tu.ior,ulidade

(e n6o o contrdrio), ent6o as educadoras criticas devemperguntar: P-o1 9ue os individuos deseiam certas formas
cte relaclonalidade em detrimento de outras? Como seexplica a meta-estabilidade do sistema 

""*iOti_ 
-r"1r"f

j
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dentro do qual as identidades individuais sio construi-
das? Uma redefiniqdo critica de identidade refere-se ao
que Gergen (1991) chama de "multifrenia" ou a satu-

rig6o social do eu que est6 associada com a "divis6o
do individuo em uma multiplicidade de auto-investi-
mentos" (p. 73 e 74). Gergen escreve:

Se os individuos s6o, por definigdo, elementos inseridos
em relacionamentos, eles n6o podem nem permanecer
i parte do mundo social, nem ser puxados ou emPur-
rados por ele, tanto quanto os movimentos de uma
onda podem ser separados ou determinados pelo oceano.
O sentimento de estar sendo ameagado pelo grupo
opressor torna-se, n6o um caso de'eu contra o gruPo',
mas sim o conflito entre uma forma de relacionalidade
e outra (p. 2a\.

Se o que Gergen fala tem algum significado para
a nossa compreensSo do que est6 acontecendo com as
identidades de nossos estudantes, bem como com as
nossas pr6prias, n6s entio precisamos nos perguntar:
Quais s6o as formas de relacionalidade que procuramos
enquanto educadoras? Que padr6es de inteligibilidade,
relag6es de interdepend6ncia e tramas de significag6o
nas quais estamos entrelaqados (nossas politicas de Io-
calizagdo e epistemologias de base coletivas) definirSo nossas
estrat6gias de renegociaqio dos sistemas de significados
que consideramos mais produtivos e eticamente rele-
vantes? Que formas de reestruturaqio, renegociaqio ou
meta-an6lise poderio nos ajudar a mover em diregio
is alianqas estrat6gicas com outras comunidades sim-
b6licas pelo globo afora?

. O sujeito m6vel que agora existe no espaqo ci-
bern6tico demanda um repensar completo dos signifi
cados da 6tica global. A realidade virtual, 6 claro, tem



dimens6es micro, macro. e geopolfticas. N6s podemosagora colocar um par de 6"cul,os ; il;". uma guerrano Iraque, em espaqo cibern6tico atra*re" da geragdotecnol6gica da imagem, onde os 
"".u" h.,_-os podem

ffi :::-:".?11[ffi"1i j::il,'ff *lli:;tx
T9"l:r nos posicionar via rii." i,i* ao tongo de
:T Yit$t pulsar de desejo uo .,or-"r,ga;armos aocybersex. De acordo com Donald tuto.io., (no prelo):

A rearidade virtual parece oferecer entio outra formade reversibilidade (p6s),m.d";;;;;."'o estimulo sexual,ela_coloca corpos Lm lugares ;,i";; realmente ndoest6o; para a guerra, 
_ 
eli tira .".p", (culpados) doslugares em que ile, .al-unte *rjl.iX.""lidade virtualposiciona tanto os pilotos a" U"-iu.a"lros quanto usud_rios/as de cybersex em lm espaso hist6rico supostamentedesconectado da atualidad", ."a"-rl ,u;eitos que ha_

9]O* "rj::. espaqos 
.estio, conseqilentemenre, al6m daresponsabilidade social.

Pedagogia perturbadora

o objetivo de posicionarem_se contra a in_justiga, as educido.as preiisam de uma metanarrativaque unifique, sem dominar, e esta 
-J- 

u *",urrurrativados direitos e liberdade, 1V".pny,'tigU.A question6o 6 construir narrativas mestrai aL'iaentiaaae autoral,mas sim reconstituir os elemento" .oiiinguntes dasnossas identidades. Conolly (lgg1) faz 
-;^u 

distingioentre os elementos contingente" a. ia".,tliade (aquelesque sio suscetiveis i
enraizadas "" ;;,;;",":lJil:? ffi :::jfff,::tT

,econstruq6o. Acredito que esta distingdo mereea ser

esumida:

Alguns dos elementos contingentes, que entram em

noisa identidade, s6o suscetiveis ir reconstituigdo, e

outros se mant€m altamente resistentes a ela, mesmo

que voc€ deseje transformd-los e mesmo que haja suporte

iultural para faz€-lo. Vamos denominii-las conting€ncias

enraizadas ou marcadas para enfatizar como elas sdo

dualisticamente formaq6es contingent'es e, uma vez con-

solidadas, resistentes ) modificaqio. Uma contingOncia

marcada 6 uma formaqdo que se tornou instintiva, muito
embora ndo possa ser reduzida a um impulso biol6gico'
A prop6sito, o termo "conting0ncia", como utilizado
aqui, de forma alguma implica que uma conting€ncia
6 iempre algo que pode ser mudado atrav6s da vontade
ou decisio. Hii conting€ncias inflexfveis, e 6 um erro
assumir que a Personalidade construida de uma auto-

identidade implica automaticamente na sua suscetibili-
dade i reconstruqio (p.176)'

Algumas contingGncias sao, entretanto, parte de

nossa segunda natureza e sua formaqdo 6 dificil de ser
tragada. Os/as criticalistas precisam oferecer aos seus

esfudantes um tipo de "genealogia reflexiva", que Possa
tomar o senso comum, o conhecimento naturalizado e
transform6-los em novas possibilidades de reflexdo' Em
outras palavras, podemos dar os Passos para interrogar
criticamente nossas formag6es enraizadas.

Tudo se volta para como essas formag6es contingentes
sdo vividas e como se relacionarh com as formag6es
diferentes nos outros. A demanda para eticalizar ou
universalizar as conting€ncias enraizadas como iustifi-
cativa para uma identidade verdadeira 6 uma receita
para a repressdo da diferenqa... A alternativa de expulsar
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a conting€ncia.enraizada em voc€ porque nao mereceser eticalizada (
tra ta de ." * ;giilil i:'J::ffAi, 

j :$Ttff 'Jli;
natural ao qual todos devem ," u"t"r... O que a d";;;;por eticalizar e a de,manda por expulsar esta contingdnciamarcada compartilham e' r'r_ imp"rativo acritico depureza moral e um entusiasmo excessivamente desen_volvido pela normalizagdo: ou u p"rrou eticaliza seusinstintos ou exoulsa-os nn ?^,,^ ^,t^^--_ -
ericarizados.^#::-:;i""#:".""j":ff :",ilff 

.:T;::
magdes viscerais, pois agem como se elas devessem se.embasadas em uma auto_identidade universal ou refor_madas at6 isto acontecer (p. 177).

Na medida em6ode""p;;i,;;-;;:H:r'.*l::':i j:,r.:*1ffi 
,T".,7enquanto perturbam a naturalizagdo de convengOes fixase de contingdncias enlai.z-adas, 

".tu- 
p.,ih"u n6o deve,entretanto, ser desenvolvida de marr"iru u.rtorit6ria. Aocriticar o legado disfuncional d;;;i;ir*o qru p."_sume uma obietividade ,u* p.".o.,ceitos, a pedagogiacritica busca ionstruir uma -uflrao ir,retectual inova_dora e significativa na_luta anticapitarisl, anti-racista,anti-sexista, anti_hom5foUa e u.rtiio-toJulirru. Nu r.rucontestagio pelo esmaecimento, periferizaqao e margi_

l*ii!1. dis pessoas de cor ; ", ;;; desafio da
::Tliy"t fragmentagdo e diferenciaEao do sujeito
Pos-modemo, ela mobiliza um discurso a" 

"rp"rur,fue de.go3sib_ilidade que se recusa a colocar o ,,sucesso,,

i:.,j:h"" .na, 
pessoa e n6o no sistema. Como ummarx$ta, eu tenho alguns problemas aorn u teoria socialp6s-modema 

- nio em todas as suas manifestaq6es,mas em muitas delas. Freqrientemente errando com suapostura radical e marginali dad,e flambiyirt u fuuo. d"uma politica transgressiva, a novidade da apostasia
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dos/as p6s-modernistas oferece uma sery cortina de

fu*uqu pata,tmu alta vendagem do humanismo liberal'

Seus ie6ricos e te6ricas, com freqi.i€ncia, falham em

identificar suas piruetas lingr-iisticas, suas pirotecnias

aurdticas e os detalhismos dos seus idioletos como

tendo densidade heuristica e o poder da materialidade
pura. A "divina" indeterminaqio que circunda o sig-

nificante ndo deve tirar a atenqio das relaq6es capita-

listas de opressSo e exploraqdo diretamente desafiadoras.

Conclusio

H6 raz6es pelas quais a esquerda tradicional deve
ser repensada na idade da globalizaqio e dos "novos
tempos". Hall e ]acques (1990) captam algumas delas:

Outra caracteristica dos "novos temPos" 6 a proliferagSo
de cenSrios de antagonismos e resist€ncia e a manifes-
tag6o de novas subjetividades, novos movimentos sociais,

novas identidades coletivas - uma esfera ampliada
para a articulagio politica e de novos coletivos que
ap6iam a mudanqa. Mas estes n6o sio fiiceis de organizar
em uma rinica forqa politica, coesa e coletiva. A pr6pria
proliferaq6o de novos cendrios de antagonismos sociais

torna o projeto de construqdo de uma forqa contra-he-
gem6nica unificada, como agente da mudanqa pro-
gressista, no fim das contas, mais dificil do que fiicil
(p. 17).

Precisamos rePensar que condig6es de possibili-
dade existem para os/as estudantes subalternos/as fa-
larem, atuarem e transformarem os preceitos ideol6gicos
que informam a imponderabilidade da vida cotidiana
e que naturalizam as relaq6es sociais de poder e pri-
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a politica de um novo s6culo no qual o eixo central
do conflito ndo mais serii a linha de cor, mas o desafio
do desenvolvimento justo e sustent6vel das fronteiras
que separardo as partes superdesenvolvidas do mundo
(em nossos pr6prios paises e no exterior) da pobreza
intrat6vel que jii as rodeia. (p. 223)

Seria imprudente da minha parte prever o qudo
bem-sucedidos os educadores serdo ao encontrarem os
desafios a serem desenvolvidos nos pr6ximos 6u1os, e
talvez extremamente otimiSta em predizer um tempo,
no futuro pr6ximo, em que os direitos civis e a justiqa
social ser6o novamente compativeis com o espirito da
democracia.

Este projeto ird requerer um novo tipo de solida-
riedade entre n6s que estamos reunidoi aqui, uma
solidariedade que nos permitird trabalhar juntos, apesar
das nossas muitas diferengas, ndo a servigo do desen-
volvimento de uma cultura comum, mas, ao inv6s
disso, na reunido da construqdo de uma base comum
de luta - um point d'appui a partir do qual faremos
da justiga cultural, social e econ6.r,ica a metanarrativa
(ao inv6s da narrativa mestra) contra a qual poderemos
medir nossos passos na medida em que tribalharmos
;untos no espirito de um mandato renovado pelo re-
nascimento e transformagio da democracia.



CAP(TULO 2

MIILTICULTURALISMO E A
1RITICA pls-Moornivat: por
uma pedagogia de resistAncia e

transformagdo

fustiga social em estado de sitio - sem forgas erndiregio a atzlinl

, . _ - !irr"*os em tempos de ceticismo, em mommtoshist6ricos gerados 
"T ir- clima de desconfianqa, de-

1tlTT.: desespero. Relag6es 
"o"i"i" iJ desconforto eqescorulanqa sempre existiram, mas o nosso tempo 6particularmente ofensivo 

""",* "-rp""t,'*urcado pelo
lty "o,* " ganAncia, pelo deJelo ie consumo hi_pererotizado e descontrola'do, po, do.r"rrtezas de nar_cisismo, por severas injustigas'raci"i"-J' e"onO*icas epor uma paran6ia social intensificada. As condigdesobjetivas db capitalismo.ocident"i-;;;;""rn agora tdocompletamente incompativeis 

"o* i realizagao da li_
*:9* " libertagio que 6 fiicil 

"C_t""-"o*o empreen_drmentos mufuamente antag6nicos. Sifuado 
"f.l.rzt 

aoalcance de formas de contabllidade eUcarnente convin_

L Atzldn 6 um lugar mitico-do imagindLrio asteca, significa ,,lugar
de dgua". Atuarmente essa paravra ."".rituli"" 

"-aLro," urna nova
1a9n!aa!9 aos chicanos (descendentes a" -"ri"ar,o, que residem nosEstados Unidos). (N. da T.)
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centes, o capitalismo dissolveu o significado de demo-
cracia e liberdade nos ricos aforismos das manchetes
de campanhas eleitorais ou em liquidag6es dos shopping
centers urbanos. A vis6o de democracia que tem sido
oferecida ao priblico norte-americano 6 uma mistura
de banalidade de churrasco de domingo, de compor-
tamento machista dos gladiadores norte-americanos, de
consciGncia de empres6rio da Amway e da assustadora
ret6rica do jingoismo da "Nova Ordem Mundial".

O culto her6ico do modemismo, que naturalizou
poder e o privildgio do "homem branco morto" e

que conferiu i patologia da dominaqio o status de
razAo cultural, nio tem nada mais do que enriquecido
uma hist6ria de decad€ncia, derrota e pAnico moral.
Como ilustrado t6o vivamente na miniss6rie de televis5o
Wilil Palms de Oliver Stone, a ganAncia, a avareza e o
cinismo t€m penetrado ern, virtualmente, todo aspecto
da vida cultural e t6m se tornado racionalizados e
estetizados como recursos necessdrios para alimentar a
vasta maquinaria tecnol6gica conhecida como civilizagdo
ocidental. E a hist6ria que instalou Willie Horton2 em
nossa consci€ncia estrutural e que ajudou a tomar
possivel e desej6vel a tortura legal e a desumanizagio
de Rodney King3 e das pessoas de cor em geral.

2. Willb Horton foi um prisioneiro negro que ap6s a sua libertagEo
com€teu um crime de estupro e foi usado como simbolo de perigo
durante a campanha eleitoial de George Bush. (N. da T.)

. 3. O caso Rodney King provocou levantes e revoltas em Los
angeles pelo fato de a justiqa ter absolvido os policiais que surraram
a vitima mesmo havendo evid6ncias de imagens de video que
mootravam as injustigas cometidas contra este homem negro. O caso
ncou mundialmente conhecido. (N. da T.)



O fato de que as metr6poles noir p6s-modemas
e fortificadas desta era de fin-de-sidcle se tomaram mais
latin6fobas, hom6fobas, xen6fobas, sexistas, racistas e

burocraticamente cru6is n6o 6 um reflexo da autocom-
preensdo do pfblico em geral, mas da maneira como
o priblico tem sido construido no interior de uma
cultura predat6ria, por meio de uma politica de re-
presentagdo aliada ao moralismo rePressor dos regimes

politicos conservadores sucessivos e dos contra-ataques
da direita contra uma democracia cultural. N6s tamb6m
ndo deveriamos esquecer do distanciamento de espec-

tadores daquelas/es intelectuais livre-flutuantes e p6s-
modemas/os que, aPesar de se autodenominarem parte
de um projeto de desconstrugio coletiva, com freqiiEncia
falham em mobilizar o trabalho intelectual para o

interesse de uma pr6xis de libertaqSo.

O atual apocalipse moral, talvez mais explicita-
mente representado pelo turbilhio de raiva e violOncia
sob os enfumaqados c6us de Los Angeles - o que
Mike Davis chama de "L. A. lntifada"a (Katz e Smith,
79gZ) -, ndo resulta simplesmente da existdncia de

agiotas noturnos, do trdfico de drogas, da ambiqdo
tendenciosa dos membros de gangues que tiram van-
tagem da revolta priblica contra o sistema de justiqa,

mas resulta do deslocamento das relaq6es politicas,
econdmicas e culturais que t€m piorado com o Passar
das duas riltimas d6cadas. Estamos diante da encruzi-
lhada de uma cultura em desintegraqio e tqmos teste-

munhado um crescimento desproporcional Permanente

4. lntifada € um termo utilizado para referir-se aos conflitos na

regiio da Faixa de Gaza e foi utilizado pela imprensa durante os

conflitos relativos ao caso Rodney King em Los Angeles. (N. da T.)

da ,iqueza material, da concentraqio de riqueza e de
um r pobreza sofrida pelas populaq6es afro-americanas,
latinas e outras minorias, que atravessa gerag6es. Essas
condiq6es sdo resultado da imoralidade fien6tica e mui-
tas vezes selvagem das administrag6es Bush e Reagan,
o que pode ser evidenciado no ataque direto is Jub-
classes,, na desintegraqdo de programas sociais e na
perda de direitos civis que ocorreu durante uma d6cada
daqueles no poder.

A atual conjuntura inclui outras caracteristicas,
tais como: as mudanqas na estrutura econ6mica dos
Fstados Unidos; o declinio dos mercados de trabalho
nas grandes cidades; o crescimento das taxas de de_
semprego nacional; um dr6stico declinio no nfmero de
empregos sem qualificaqdo da indfstria tradicional nas
dreas urbanas; o nfmero crescente de jovens competindo
cada vez por menos empregos sem exigdncia de qua-
lllrcagao; a automaqio do trabalho em escrit6rios; a
saida da classe m6dia afro-americana dos guetos que
uma vez foram multiclasse; o deslocamento do emprego
:m s:lor de serviqos para os subrirbios (Kasinitz, iggb).
Tamb6m a competigdo destrutiva entr€ as naq6es, que
resulta em uma politica de livre com6rcio alimentada
p.eta noq6o retr6grada de que as outras naq6es podem
atmgrr crescimento econ6mico por meio de vendas
desequilibradas para o mercado norte-americano; uma
c9m,petigdo global crescente que leva as empresas ca-
pitalistas de manufafura a reduzirem os 

".lrt'o", 
explo_

rando trabalhadoras e trabalhadores imigrantes nas ci-
dades dos EUA ou "exportando-or,, pu.X os paises do
Terceiro Mundo; uma desmonopolizagdo p6s-fordista
das estruturas econ6micas e a'desregulamentaqao e
globalizaqio de mercados, com6rcio e" trabalho',,que
tornam 

_ 
o capital local vulnerdvel is estrat6gias dos

empres6rios oportunistas" (Featherstone, 1990: 7).
I

I

I

I
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Al6m disso, deparamo-nos com um ataque cres-
cente i intelig€ncia humana desenvolvido pelos arqui-
tetos da cultura de massa, uma depend€ncia crescente
de estrat6gias sociais manufaturadas pelos meios de
comunicaqdo de massa para construir significado e
atingir consenso sobre quest6es morais, e sobre o for-
talecimento do que Piccone (1988: 9) chamou de "sim-
biose imoral de individualismo abstrato e burocracia
gerencial". A midia controlada pela elite branca tem
ignorado as condiq6es sociais e econ6micas respons6veis
pelas causas do que tem acontecido nas comunidades
afro-americanas, aquilo que Cornel West chama de "um
niilismo crescente de vicio em drogas, permeado por
alcoolismo, homicidio e um crescimento de suicidios
exponencial" (citado em Stephanson, 7988: 276).

O dilema da critica p6s-moderna e o debate sobre
multiculturalismo

Iniciei esta abordagem com a opressdo cultural e
social como pano de fundo para a minha discussio,
porque compartilho da convicgAo de lvlichele Wallace
de que os debates sobre multiculturalismo nio podem
se dar ao luxo de ocultar suas conexdes com as relag6es
materiais mais amplas atrav6s do enfoque de quest6es
te6ricas divorciadas das experi6ncias vividas pelos gru-
pos oprimidos:

Muitos eventos isolados no cendrio cultural atual cons-
piram para me deixar obcecada com os debates con-
temporineos sobre "multiculturalismo" tanto no mundo
da arte como na cultura mais ampla, mas minha preo-
cupagSo estd sedimentada, em primeira e (ltima ins-

tAncia, na minha observagio do impacto das condig6es
materiais atuais em um setor crescente da populag6o.
Estas condiq6es materiais, que incluem um nfmero
generalizado de pessoas sem-teto, desemprego, analfa-
betismo, criminalidade, doenga (incluindo a AIDS), fome,
mis6ria, vfcio em drogas, alcoolismo, bem como os
viirios hiibitos de vida n6o-sauddvel e a destruigio do
meio ambiente sio (vamos encarar isto) a miriade dos
efeitos sociais do capitalismo multinacional tardio
(1991:6).

Um enfoque sobre as relaq6es materiais e globais
de opressdo pode nos ajudar a evitar a redugdo do
"problema" do multiculturalismo a simplesmente uma
questao, atitude ou estado de espirito, ou como no
caso da academia, a um caso de discordAncia textual
ou guerra de discursos. Tamb6m aluda a enfatizar o
fato de que, nos EUA, a poqSo miigica chamada "mul-
ticulturalismo" que tem resultado em uma busca ret6rica
pela igualdade e pela mistura politica do "caldeirio"s
que hd muito vem cozinhando, tem produzido uma
aversao, em vez de respeito para com a diferenqa.
Infelizmente, o multiculturalismo tem sido transformado
com muita freqtiGncia em uma palavra-c6digo no jargio
politico contemporAneo, tendo sido invocada ofensiva-
mente com o objetivo de desviar a atengdo do legado
imperialista de racismo e injustiga social neste pais e
sobre as maneiras' em que novas formagOes racistas
estdo sendo produzidas em espaeos culturalmente "des-
diferenciados" e demonistas por meio de plataformas

5. Caldeirio refere-se i itl6ia de nrltittg 1tot. Um conceito con-
servador, muito utilizado nos Estados Unidos, que busca definir a
igualdade dtnica e cultural naquele pais. (N. da T.)
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neoconservadoras que nio tematizam a diferenqa e
atacam o conceito de culturas priblicas heterog6neas
(veja Ravitch, 7990, 1991; Kimball, 7997; Browder, 1992).

A seguir, pretendo discutir algumas articulag6es
recentes da critica p6s-moderna com o obietivo de
examinar as limitaqO'es das atuais formulag6es conser-
vadoras e liberais a respeito do multiculturalismo. Ao
f.az6-lo, gostaria de apresentar uma an6lise altemativa.
Deverei argumentar que, apesar dos seus limites para
a construqio de uma politica emancipat6ria, a critica
p6s-modema pode oferecer is educadoras e trabalha-
doras culturais um meio de problematizar a questdo
da diferenqa e da diversidade de modo a aprofundar
e estender os debates existentes sobre multiculturalismo,
pedagogia e transformaqio social. Determinadas ten-
d6ncias da critica p6s-moderna que se enquadram sob
a rubrica do p6s-modernismo "politico" e "critico"
merecem seria atenqSo.

Mais especificamente, redesenharei a discussdo do
multiculturalismo a partir da perspectiva das novas
tend6ncias da critica p6s-modema que enfatizam a
construqio de uma "politica da diferenqa". Deverei
concluir instigando as educadoras criticas a repensarem
a importAncia da critica relacional ou global - em
particular o conceito de totalidade - nos seus esforqos
em trazer a hist6ria e a materialidade de volta para
os discursos te6ricos e pedag6gicos.

Desafios feministas e subalternos i critica
p6s-moderna

A razdo iluminista nos ridiculariza na medida em
que permitimos que ela permaneqa em nosso pensa-

mento e politicas educacionaigrc'rrru e pouncas eoucacronais, pois uma das mais
dolorosas ligOes oferecidas pela critica p6s_modema temsvtvrvraD u\ueb orerecrqas pela critica p6s_modema tem
sido a de que uma visdo teleol6gica e totalizante dooruv q us yqE urrrd vlsao [ereologrca e totalizante do

f:fl::^r:^.ientifico 6 antag6nica ir tibertagio; que o
capitalismo tem demonstrado uma disjunqdo irrecupe-
r6vel entre 6tica e economia e que, paradoxalm"r,tg u

1ng::,T99e, 
tem produzid o umi prisio intransponivel

a rogrca da dominaeal para- a qual ela foi deiignada
a contestar e, ao faz€-lo, acabou por reproduzi, io.ru,
formas de repressio para as quaii ela havia apontado
com muito desprezo.

guerra de perspectivas contradit6rias em tomooa protusao extravagante de consideraE6es rivais sobreo que exatamente constitui a condigio p6s_modema
talvez seja um dos resultados ir6nicos du ,rru pr6priacondigio. Falando de uma forma ampta, a critica p6s_modema caracteriza-se por uma rejeigdo ou uma de_nfncia das fundag6es episteml.u" jo modernismo oumetanarrativas, ou aindi, da destituigdo da autoridadeqc. clencla positivista que essencializa as diferenqasentre o que Darece sei identidades autoconstituidas;
3}e1 r* uiuqt,u i noq6o a" .,^-oll"tivo unificado

tHitlii:,""ii;:,n"#'il*:,TXTf lT#::oupost.unente seria capaz de agir independentemeirte

i:.:="^" 
pr6pria hist6ria, suas pr6priu, .id"iu, de cons_qq\.ru qe srgnificado, situaqio cultural e lingtiistica esua inscriqdJem discursos de g€nero, classe, raqa, entreoutros.

A teoria social p6s-moderna tem denunciado cor_retamente qr" .u...irr,os de um vocabuldrio ou epis_remologia que seia capaz d,e revelar o mundo empiri_camente triduzivel ou precisamente mape6vel, e que
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a experiencia e a razio nio podem ser explicadas fora
das produq6es sociais de inteligibilidade. Ela enfatiza
a indissociabilidade entre lingua, poder e subjetividade.
O significado ndo 6 estratigraficamente inerente ao texto
ou i equival€ncia abstrata do significante. O caminho
labirintico da racionalidade iluminista tem sido revelado
funcionando n6o como um acesso, mas, em vez disso,
como um desvio da condiqdo iterativa do significado

- a partir de suas conexdes ao sofrimento humano e
i opressdo. Al6m disso, a critica p6s-modema tem sido
exemplar em revelar a desesperanqa das tentativas
empiristas de transcenderem as condiq6es ideol6gicas,
econdmicas e politicas que transfornam o mundo em
formag6es sociais e culturais. Ao passo que a teoria
social p6s-modema tem avanqado na compreensdo sobre
as politicas de representagdo e formagdo de identidade,
a apostasia de modismo de determinadas articulaq6es
e inflex6es p6s-modemas da teoria social critica t6m,
notadamente, abandonado a linguagem da mudanqa
social, da prdtica emancipat6ria e da politica transfor-
madora. Na realidade, uma gama significativa de seus
expoentes carrega/ em sua intoxicaqdo com a id6ia de
"excesso cultural", um potencial reacion6rio distinguivel
e sarcasticamente pessimista.

A critica p6s-modema busca transformar o conceito
do politico pela sua €nfase na significaqio e repre-
sentagdo. Sua preocupag6o com a dispersio da hist6ria
na p6s-imagem do texto e o seu desafio ds concepq6es
logoc6ntricas de verdade e experiOncia t6m sido con-
testados. Por exemplo, Paul Gilroy tem chamado a
atenqSo a respeito de alguns dos problemas de se
teorizar sob a bandeira do p6s-modernismo (se a pessoa,
sob esta bandeira, assume que est6 buscando construir

uma politica de recusa, redengio e emancipaqio). Gilroy
escreve:

E interessante observar que, no exato momento em que
renomados te6ricos culturais euro_amerrcanos Dronun_
ciavam o colapso_ das ,,grand narratiaes", a expressiva
cultura da.s populagdes negras e pobres da Inglaterra
6 dominada pela necessidade de sL construir enquanto
narrativas de redenqAo e emancipaqao. Esta .rlt,.r.u
expressiva, como outras em qualquer lugar da diiispora
africana, produz uma mem6iia hist6rica potente e um
enredo sobre o capitalismo racial e suas conseqriOncias
com autoridade hist6rica e analitica (1990: ZZgi.

^ 
O que alguns criticos/as culturais proeminentes

v€em como os aspectos constitutivos do p6s_modernis_

To,: a Jalta de profundidade, a retiraja da questdo
da hist6ria, o desaparecimento do afeto _, na visdo
de _Gilroy, ndo levam suficientemente a s6rio o que
este acontecendo na cultura expressiva negra. Obvia_
mente, contradizendo esta suposta ,,cultura dominante,,
do p6s-modernismo, est6 o ,;repert6rio dos gestos her_
men6uticos". Gilroy ressalta que vis6es extremamente
otvulgadas da condiqdo p6s-modema, levantadas por
criticos tdo proeminentes cbmo Fredericlameson, podem
simplesmente constituir uma outra forma de grande
narrativa euroc6ntrica, uma vez que as culturas &pr"r_
sivas negras utilizam todos os r,ouo, meios tecnol6gicos
a sua disposiqio "ndo para fugirem da profundijade,
mas para deliciarem-se com ela, ndo para repudiarem
a hist6ria priblica, mas para proclami-la', gbeO: ZZS1.
Demelhantemente, Cornel West (19g9b: 96) qualifica asprdticas culturais negras nas artes e na vida intelectual
como.exemplos de "um p6s-modemismo potencialmente
capacitador e ainda de resist6ncia,, que tem brotado da:
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compreensao de uma realidade que as pessoas negras
nio podem saber - as extremidades esfarrapadas do
real, da necessidade. Uma realidade historicamente cons-
truida pelas priiticas de supremacia branca na Am6rica
do Norte durante a "idade da Europa". Estas exhemi-
dades esfarrapadas - de nio poder comer, de nio ter
teto, ndo ter assist€ncia para a safde - tudo isto est6

imerso nas estrat6gias e estilos das priiticas culturais
negras (1989b: 93).

Considerag6es importantes sobre a critica P6s-mo-
dema tamb6m t€m sido apresentadas pelas te6ricas
feministas. Elas t6m questionado por que os homens,
em particular, acham que o seu novo evangelho do
p6s-modernismo pode cativar tio significativamente.
As objeq6es que fazem est6o relacionadas nao aPenas
ao fato de que a conversao te6rica A critica p6s-modema,
em muitos momentos, garante aos homens o selu status
privilegiado de provedores do Mundo, mais precisa-
mente porque esta conversao distrai a atenqao da con-
centraqao recente sobre o discurso feminista (Kaplan,
1,987: 750-2). As tend€ncias dominantes da critica p6s-
modema tamb6m tendem a deslegitimar a recente li-
teratura das pessoas de cor, das mulheres negras, das
populag6es latino-americanas e africanas (Christian,
7987: 55). Al6m disso, somos lembrados de que exata-
mente em um momento da hist6ria, quando uma grande
quantidade de grupos est6 engajada em "nacionalis-
mos", o que envolve uma redefiniq6o do seu sfafus
como o Outro marginalizado, a academia comeqa a

legitimar uma teoria critica do "sujeito" que mant6m
o conceito de agOncia em drivida e que prop6e um
ceticismo geral sobre a possibilidade de uma teoria
geral que possa descrever o mundo e instituir uma
busca pelo progresso hist6rico (Harstock, 1987, 7989;
DiStephano, 1990).

E aificit argumentar contra os pedidos de desca-
pitalizaq6o dos registros de patriarcado, hombridade e
verdade na medida em que se manifestam no interior
de variantes dominantes da critica p6s-modema. Con-
siderando isto, eu perguntaria se 6 possivel, de alguma
forma, recuperar e estender o projeto da critica p6s-
modemista dentro de um contexto de uma pedagogia
critica do multiculturalismo de maneira que esta se
mantenha atenta ds criticas apresentadas. A tentativa
de resposta a esta questdo exige que eu estabelega
preliminarmente tanto as minhas converg0ncias quanto
as reservas com relaqio ao g6nero de discurso do
p6s-modemismo.

P6s-modernismo l(dico e de resist6ncia

Discorrerei agora sobre a id6ia de p6s-modemismo
critico. A critica p6s-modernista ndo 6 monolitica e
para os prop6sitos deste ensaio farei a distingio entre
duas tend6ncias te6ricas. A primeira tem sido descrita
com precisSo por Teresa Ebert (1991b: 115) como "p6s-
modemismo hidico" abordagem para a teoria
social que 6 decididamente limitada em sua capacidade
cle_ transformar regimes de poder opressores social e
politicamente. O p6s-modemismo lfdico geralmente
entoca o fabuloso potencial combinat6rio dos signos
na 

-produgdo de significados e se ocupa com uma
realidade que 6 conJtituida por ,r*u .otii.,ua caracte-
ristica "brincalhona" do significante e da heterogenei-
dade de diferenqas. SendJ assim, o p6s-moderiismo
rudrco (ex.: Lyotard, Derrida, Baudrillard) constitui um
momento de auto-reflexividade na desconstrugio das
metanarrativas ocidentais, assegurando que o "signifi-
cado 6 autodividido e polivocal' lEbert,- no prelo b).
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Politica, nesta vis6o, nio 6 um referente d agio
n6o mediado, que exista fora da representagio. Em vez
disso, a politica toma-se uma pr6iica textual (ex.: pa-
r6dia, pastiche, fragmentagdo) que perfurba, descen^tra
e rompe, em vez de transformar a circulaqio totalizante
de significado dentro de grandes narrativas e aparatos
discursivos dominantes (Ebert, no prelo b; Zavanadeh
e Morton, 1991). Enquanto o p6s-modernismo hidico 6
aplaudido por buscar desconstruir a maneira como o
poder-9.e1preSado dentro de cendrios culturais, ele,
na realidade, representa runa forma de destotali riu, us
micropoliticas em que a especificidade contextual de
ctrterenq_a € organizada contra a maquinaria da domi_
1aq6o. O contingente, neste caso, deGrmina a necessi_
dade, na medida em que o p6s-modernismo hidico
organiza um "superestruturalismo,, que privilegia o
culfural, o discursivo e o ideol6gi"o 

"rr, 
detrimento da

materialidade dos modos e relagOes de produgi o (Za_
varzadeh e Morton, 1991).

As educadoras devem assumir uma posfura cau_
telosa com relaqio ao p6s-modernismo hidico, como
observa Ebert,_ pois ele, com freqriGncia, simplesmente

:"T:"r,""". o status quo e redtz a hist6ria i iuplemen_
taridade da significagdo ou i caracteristica flutiante da
textualidade (1991b: 115). Como um modelo de critica,
ele resume a sua tarefa )r interrogaqio de enunciaqdes
especificas e locais mas, com freqldncia, falha em ana_
lizar tais enunciagdes em relagdo is esiruturas de do_
minagdo maiores e dominantes (Aronowitz e Giroux,
1,9e1).

_ O p6s-modemismo hidico 6 an6logo ao que Scott
Lash (1990) chama de ,,p6s-modemism"o 

espeitral,, _
uma forma de critica que lida com a ,,desdifirenciag6o,,
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mistura do conhecimento disciplinar e dos g€neros
: literatura e critica) e envolve a implosdo do real
representaqao, do social no cendrio midi6tico e do

de troca em valor de signo. Para o p6s-modemismo
o social 6 sugado e dissolvido no mundo

bto como "p6s-modernismo c6tico" - urna tend€ncia
do p6s-modemismo que n6o apenas reflete um agnos-
tcismo ontol6gico que implora pelo abandono da pri-
iiazla da transformagio social, mas tamb6m se refere
ti um relativismo epistemol6gico que demanda uma
blerincia por uma gama de significados sem defender
nenhum deles. O p6s-modemismo hidico, com freqiiOn-
.it, assume a forma de uma recusa gasta do marxismo
e das grandes teorias como se estivessem sem chance
alguma, embrulhadas em um projeto fritil de magnitude
hist6rica mundial que est6 fori de questdo nesses tempos
novos. Tal perspectiva sempre traz novas formas de
"totalizaq6o" p*u o debate pela porta dos fundos da
teorizaqio antifundacionalista (a universalizagdo das his-
t6rias locais de Lyotard, por exemplo).

O tipo de teoria social p6s-modema que desejo
apresentar como um contra-peso ao p6s-modemismo
espectral e c6tico tem sido chamado de "p6s-moder-
nismo oposicional" (Foster, L983), "teoria critica radical"
(Zavarzadeh e Morton, 1991), "educagio p6s-modema"
(Aronowitz e Giroux, 1991), "p6s-modemismo de re-
sist6ncia" (Ebert, 1991b) e "p-6s-modernismo critico,,
(Giroux 1992, McLaren e Hammer, 1989). Essas formas
de critica n6o s6o altemativas ao p6s-modemismo hi-
dico, mas apropriaq6es e extens6es de suas criticas. O
p6s-modemismo de resist€ncia traz i critica hidica uma

hos signos e da cornunicagio eletr6nica ao passo que
q profundidade de significado 6 implodida na super-
ficialidade. Pauline Marie Rosenau (1992) refere-se a



forma de intervenqdo materialista uma vez que nio
est6 somente embasado em uma teoria textual da di-
ferenqa, mas em vez disso, em uma teoria que 6 social
e hist6rica. Desta maneira a critica p6s-moderna pode
servir como uma critica intervencionista e transforma-
dora da cultura.

Seguindo Ebert, o p6s-modemismo de resist€ncia
busca revelar que as "textualidades (significag6es) sdo
priiticas materiais, formas de relaq6es sociais conflitivas"
(1991b: 115). O signo 6 sempre uma arena de conflito
material, bem como relaqSes sociais competitivas (e
tambEm id6ias). Podemos "reescrever o signo como rrn
processo ideol6gico formado a parfu de um significante
que se situa em relagdo a urna matriz de significantes
suspensos ou historicamente possiveis" (Ebert, no prelo
b). Em outras palavras, a diferenga 6 politizada ao ser
situada em conllitos sociais e hist6ricos reais em vez
de ser, simplesmente, contradig6es textuais ou semi&
ticas.

O p6s-modernismo de resist€ncia n6o abandona
a polivocalidade ou a conting€ncia do social por com-
pleto; em vez disso, a polivocalidade da hist6ria 6
compreendida como relacionada ao conflito de classe,
d institucionalizaqdo de relag6es assim6tricas de poder
e privil€gio e pela forma que os eventos hist6ricos sio
contestados por diferentes grupos (Zavarzadeh e Mor-
ton, L991; Giroux, 1992; McLaren e Hammer, 1.989).
Sobre esta questio, Ebert ressalta que: "N6s precisamos
articular uma teoria da diferenqa na qual a diferenciagdo,
o deferimento e o movimento dos significantes nio
sejam tomados como o resultado de uma l6gica imanente
da linguagem, mas como o efeito de conflitos sociais
que atravesstun a significaqSo" (1991b:118). Em outras
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ver a diferenga como simples textualidade,
um espago ret6rico formal no qual a representaqio

!a sua pr6pria trajet6ria de significaq6o, 6 ignorar
dimens6es sociais e hist6ricas da diferenga. Ebert

esta questio da seguhte maneira:

Uma andlise p6s-modema da diferenga nos capacitaria
a mover para al6m da teoria da diferenga como uma
experiOncia reificada, e a criticar a produgio ideol6gica,
econ6mica e hist6rica da pr6pria diferenga como uma
#rie de relag6es escorregadias que s6o resultados de
lutas, as quais produzem as significag6es e subjetividades
a partir das quais n6s vivemos e mantemos as relag6es

sociais existentes (1991b: 118).

Ela tamb6m descreve o p6s-modemismo de resis-
t€ncia como uma politica da diferenqa, como a teoria
da prdtica e a pr6tica da teoria:

Uma critica cultural p6s-modema e de resist€ncia -interrogando a semiose politica da cultura - seria uma
priitica politica de oposigio produzida atrav€s da ati-
vidade de leifura, da compreensdo de textos culturais.
Entretanto, a oposigio nio est6 denho de um texto ou
individuo, - em outras palavras, ndo 6 inerente -mas 6 produzida a partir da pr6pria priitica. Al6m
disso, a critica j6 estil sempre interpelada pelas posig6es
de sujeito hegem6nicas da cultura, e a contestagio n6o
deriva de alguma vontade de resistir, mas, outra vez,
€ produzida atrav6s da priitica da critica (1991b: 729).

O p6s-modernismo de resist€ncia leva em consi-
deragio tanto o nivel macropolitico da organizaqdo
estrutural quanto o micropolitico de manifestaq6es de
opressdo diferentes e contradit6rias como formas de
an6lise das relag6es globais de opressdo. Desta maneira,



ele requer urn grau consideriivel de afinidade com o
que Scott Lash (1990) chamou de "p6s-modemismo
organico", o qual busca mover-se para al6m do ceticismo
epist€mico e do niilismo explanat6rio para se concentrar
em assuntos relacionados ndo apen.rs d mercantilizaqio
da linguagem, mas i mercantilizaq6o do habalho e das
relagdes sociais de produqio. De acordo com Lastu ele
busca reintegrar o cultural no meio ambiente natural
e material. A partir desta perspectiva, a racionalidade
n6o 6 pan-hist6rica ou universal, mas est6 sempre
situada em comunidades de discurso particulares. Tam-
b6m o p6s-modemismo orgAnico argrrnenta que o alto
modemismo articula a realidade de uma maneira que,
com freqti€ncia, serve como uma coberta para validar
um universo cartesiano de partes distintas desconectadas
dos privil6gios e poder econ6mico mais amplos. Em
outras palavras, o alto modemismo 6 acusado de con-
densar a diferenga em uma harmonia desigual que
conhecemos como o privil6gio patriarcal branco - um
privildgio inextricavelmente envolvido com o naciona-
lismo, o imperialismo e o Estado.

Multiculturalismo e a crftica p6s-moderna

Nesta sessdo, desejo acrescentar ir perspectiva do
p6s-modernismo de resist€ncia o assunto do multicul-
turalismo. Na minha opiniio, a questdo central para
as educadoras criticas 6 desenvolver urn curriculo e
uma pedagogia multicultural que se preocupem com
a especificidade (em termos de raqa, classe, g6nero,
orientagio sexual etc.) da diferenqa (que concorda com
o ponto de vista do p6s-modemismo hidico) mas que
ainda, ao mesmo tempo, remetam-se i comunidade dos
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outros diversos sob uma lei que diga respeito aos
referentes que orientem para a liberdade e libertagio
(que 6 o ponto de vista do p6s-modemismo de resis-
t€ncia).

De acordo com Rosemary Hennessy (1993), a di-
ferenga precisa ser discutida a partir de uma perspectiva
materialista e feminista como uma forma de significagio
ideol6gica. O seu trabalho, fortemente influenciado pelo
feminismo franc6s, pelo neomarxismo e pela teoria da
hegemonia de Gramsci, busca repensar o significado
da diferenga fora de suas formas de captagio empiristas
e da hermen6utica neoformalista p6s-rnodema, com o
objetivo de articular a diferenga como um ato de leitura
sintomdtica, como uma pr6tica contra-hegem6nica cri-
tica. Ao reescrever a materialidade do discurso sob um
ponto de vista critico-feminista como uma forma de
ideologia e ao reimaginar o ponto de vista feminista
como o sujeito coletivo da critica ideol6gica, Hennessy
consegue reconsiderar as fronteiras da totalidade social
de maneira convincente e importante ao compreendG-las
como conjuntos de discursos desiguais e contestados,
fundamentados na materialidade diluta de classe contra
as-.relaq6es sociais de opressio e exploragio no capi-
talismo patriarcal. Para Hennessy, issim como para
Ebert e butras te6ricas feministas, as tLiferencas ndo

-sio "conexdes essenciais", mas o produto de ,,posiq6es
hist6ricas desiguais e mediadas,'(1993: 99).

- 9o- muita freqti6ncia, as posig6es liberais e con-
servadoras sobre a diversidade constituem-se como uma
tentativa de ver a cultura como um b6lsamo calmante
- a conseqri€ncia da disc,6rdia hist6rica esp6cie
cle presenti mitico num tempo d.e sonho da burguesia
em que as irracionalidades do conflito hist6rico ioram
gentilmente removidas. Esta visdo de cultura 6 profun-



damente desonesta. As posigdes a respeito de cultura
dos liberais e conservadbres tambdm iss.r*em que a
justiqa jii_ existe e precisa apenas ser igualitariariente
distribuida. Entretanto, tanto educadoras quanto estu-
dantes precisam perceber que a justiga n6o existe sim-
plesmente porque a lei existe. A juitiqa necessita ser
continuamente criada e conquistada. A questio que
desejo colocar 6 a seguinte: As educadoraj e trabalira-
doras culturais t6m acesso a runa linguagem que lhes
permite criticar e transformar suficientemente as prdticas
culturais e sociais existentes, as quais sao definidas
pelas posfuras liberais e conservadolras como democr6-
ticas? Atzliin pode at6 nos aguardar, mas, como pre-
nunciam os eventos em Chiapas, nossa chegada ndo
se dar6 sem lutas revolucion6iias.

O sujeito sem propriedades

A tend6ncia critica do p6s-modemismo nos oferece
uma maneira de compreender as limitaq6es de um
multiculturalismo-que est6 preso dentro de uma l6gica
de democracia sob o jogo do capitalismo tardio. Uma
das pervers6es sub-repticias da democracia tem sido a
maneira pela qual os cidadios e cidadds s6o convidados
a se esvaziarem de toda a identidade racial ou 6tnica
de forma qlle, possivelmente, eles se apresentardo nus
diante da lei como unaermogender. Em alguns casos,
com efeito, sio convidados a se tomarem um-pouquinho
mais do .que consumidores descorporificados. tomojoan Copject ressalta:

A democracia 6 o quantificador universal atrav6s do
qual a Am6rica do Norte - o ,,caldeirdo,,, a,,nagdo
dos imigrantes" 

- constitui-se enquanto nagdo. Se fodos
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os nossos cidadios e cidadds podem ser considerados
norte-americanos, isto n6o se deve ao fato de dividirmos
quaisquer caracteristicas positivas, mas, ao inv6s disso,
por ter-nos sido dado o direito de nos despirmos destas
caracteristicas, de nos apresentarmos como descorpori-
ficados diante da lei, conseqiientemente eu me tomo
um cidad6o. Esta 6 a l6gica peculiar da democracia
(1990: 30).

Renato Rosaldo (1989) refere-se a este processo
como "desnudamento cultural", no qual os individuos
sio desnudados de suas culturas com o objetivo de
tomarem-se cidadSos norte-americanos transparentes.
Mesmo que o posicionamento corporificado de qualquer
identidade de cidadio tenha um efeito ineg6vel naquilo
que pode ser dito, a democracia tem, entretanto, criado
identidades formais que d6o a ilusdo de identidade
enquanto simultaneamente apagam a diferenqa. David
Uoyd (1991: 70) refere-se a estas prdticas culturais como
a formaqdo do "sujeito sem propriedades". Na medida
em que as pessoas dominadas sio convidadas a se
despirem de suas identidades positivas, aqueles e aque-
las que dominam "desatenciosamente" atendem aos
principios reguladores da identidade mesma em nome
de sua pr6pria indiferenqa.

A universalidade da posiqdo de dominador 6 al-
canqada atrav6s da sua literal indiferenga e ela se "toma
r-epresentativa como conseqi.i€ncia da sua capacidade
de tomar o lugar de qualquer um, de ocupar qualquer
rugar, de pura troca" (Lloyd 1991.: 7O). Tal sujeito sem
propriedades govema a distribuiqio da humanidade
no cen6rio local (nativo) e no universal assumindo a
"ubiqiiidade global do europeu branco" o qual, por
sua vez, torna-se "a id6ia reguladora de cultura contra
a qual a multiplicidade de culturas locais 6 definida"



(p. 70). Lloyd observa que a dominaqio pelo sujeito
universalizado branco "6 virtualmente autolegitimat6ria,
urna vez que a capacidade de estar presente em todo
lugar se toma uma manifestagdo hist6rica da aproxi-
magSo gradual do homem branco d universalidade que
ele representa em todo lugar" (p. 70).

Contra esta l6gica peculiar da democracia, o p6s-
modemismo de resist6ncia argumenta que as pessoas
precisam repensar as relagdes entre identidade e diferenqa.
Elas precisam compreender sua ehricidade em termos
de uma politica de localizaqdo, posicionamento e enun-
ciaq6o. Stuart Hall afirma que "n6o h6 enunciagio sem
posicionamento. Voc6 tem que se posicionar em algum
lugar para poder dizer alguma coisa" (1991: 18). A
identidade de uma pessoa, seja preta, branca ou latina
tem a ver com a descoberta da etnicidade desta pessoa.
Hall chama este processo de descoberta de construqio
de "novas etnicidades" ou de "etnicidades emergentes".
Vinculada ir tal descoberta estd:

a necessidade de reconhecer as hist6rias escondidas a
partir das quais...(as pessoas)...v€m. Elas precisam en-
tender as linguas que elas n6o foram ensinadas a falar.
Elas precisam entender e reavaliar as tradig6es e herangas
da expressio e criatividade cultural. E, naquele sentido,
o passado n5o se torna apenas uma posigSo a partir
da qual se fala, mas 6 um recurso absolutamente ne-
cess6rio naquilo que a pessoa tem a falar,,.Portanto a
relagio com o passado, no tipo de etnicidade sobre a
qual estou me referindo, ndo 6 simples, nem essencialista

- € uma relagSo construida. E construida na hist6ria,
politicamente. Ela 6 parte da narrativa. N6s contamos
a n6s mesmos hist6rias que sio parte das nossas raizes,
com o objetivo de entrarmos em contato, criativamente,
com elas. Entio este novo tipo de etnicidade - as
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, etnicidades emergentes - t€m uma relagSo com o

" passado, mas 6 uma relagdo que se dd, parcialmente
' atraves da mem6ria, parcialmente atrav6s da narrativa,' 

6 uma relagio que tem que ser recuperada. E um ato

, d" recuperaqdo cultural (Hall, 1991: 18-9).

Considerando que o discurso do multiculturalismo
bm se inclinado a oPor exclusivismos hier6rquicos

atrav6s de argumentos em favor da inclusdo irrestrita
(Wallace, 1991: 6), o p6s-modemismo de resistdncia

oroblematiza a questio da exclusSo e hclusdo ao ar-
'ticular ,rtt a norri relagio entre identidade e diferenqa.

Uma articulaqio p6s-modernista de resistGncia pode

n6o apenas teorizar o lugar de onde os gruPos margi-
nalizados falam, mas tamb6m pode fomecer aos gruPos
um lugar a partir do qual eles possam mover-se Para
atim de uma identidade 6tnica estreita e essencializada,
uma vez que eles tamb6m t€m uma posiqdo nas con-
dig6es globais da igualdade e justiqa social (Hall, 1991).

Homi Bhabha (1.990b, 1990c) articulou uma dis-
tingio importante entre "diferenea" e "diversidade".
Trabalhando a partir de uma perspectiva p6s-estrutu-
ralista, Bhabha romPe com a versao social-democrata
do multiculturalismo (na qual raga, classe e g€nero sdo

moldados sob uma concepqio consensual da diferenqa)
e posiciona sua proposta dentro de uma versao demo-
critico-radical do pluralismo cultural que reconhece as

caracteristicas essencialmente questionadas dos aparatos
de signos e significag6es que as Pessotls us:un na
construqao de suas identidades (Mercer, 1990: 8).

Bhabha € critico com relagao i noqSo de diversi-
dade usada no discurso liberal para referir-se a imPor-
tAncia de sociedades plurais e democr6ticas. Ele argu-
menta que com a diversidade vem uma "norma trans-



parente", construida 
. 
e administrada pela sociedade"hospedeira,, e que cria um consenso faiso. Isto porquea estrutura normativa que posiciona a diversia"i" dii_fural serve, ao mel

currurar:.r"",*,,lil'*f ili;;n:"1ff:i":il:#f :a diversidade mascara as normas etnoc€ntricas,, (Bha_bha, 1991b: 20g). As aif"ru"Eu", p"r'""O, lado, nemsempre 
-falam para o consenso, mas sio sempre inco.mensurdveis. A culfura, como um sistema a" aifer"nqas,como uma atividade de formagdo simb6lica, a"rru, p'*"Bhabha, ser vista como ,,um'pro"ur"o -de 

traduqdes,,(1990a: 210). A partir aai segu'e a o-iJ".uuqao de queas culfuras brancas nao pode"m 
"", ,uJ.rriau, ,i_pi*mente a uma brincadeirj textual i.reg,.riavet, elas tam_pouco existem como formas ndo deslo?dveis, no sentidode que "p-ossuem um momento pr6vio totarizado deser e significnr _ uma ess6nciu,, (tseOi zto1.

A alteridade neste sentido 6, com freqii€ncia, in_tema ir atividade de formagdo simUOfica-aaquela cultura
: tal-ye-z seja melhor falar de ""il;;;;o uma formade "hibridismo,,. Dentro deste hibridismo, existe um"terceiro gspaEo- que permite u "*uffi"ia de outrasposig6es discursivai l- ou de resistir"J tentativas de
1o11ali-zaeao, o que. Bhabha .h;;;J;,momento co_lonial defasado" 099-.1,a: 211). fri" ;iur."iro 

espaEo,,abre a possibilidade de novas 
"r;;;L.;le autoridadee de novas vis6es e propostas politicas. A identidade,a. partir desta perspectiva, 6 ,l-fi" 

"*a sutura designificado e identificaqdo arbitriiiios, contingentes etempordrios. A distingio de nhuUh" t;;; muito claraa razdo pela qual Dessoas tais como Ravitch, Bloom;Hirsch e nennitt sa
respeito gl t 

";;,ta"'",it : "0 
:l%'ff"H*" t:ffr ,;comlun. Afinal, quem tem o poder t;;;;"r-;*_
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,&ados, para criar a estrutura a partir da qual a alte-

;idade 6 definida, para criar as identificaq6es que levam
l.fed,umer,tos de significados em interpretaq6es e tra-
d*oesz

': Tenho defendido aqui que os multiculturalismos
Fberal e conservador s6o tend€ncias de uma politica
fle assimilaqio; ambos assumem que realmente vivemos
em uma cultura comum, igualitdria. Tal entendimento
ila diferenqa implica, como Iris Marion Young (L990:
164) observa, "entrar no jogo depois que as norrnas e
ibgras j6 foram definidas e ter que se afirmar de acordo
oom aquelas normas e regras" - as quais nio sio
definidas como experiencial e culturalmente especificas
entre a ampla gama de cidadios e cidadds, porque,
dentro de uma democracia pluralista, os grupoi privi-
legiados ocultam suas vantagens ao defenderem o ideal
de uma humanidade comum/ autoconstituida, neutra,
universal e nio-situada na qual todos possam participar
com alegria, sem levar em consideragdo as diferengas
de classe, raqa, idade, gOnero e orientagio sexual.

p6s-modemismo de resist€ncia, em particular,
desafia tal noqio de humanidade comum e universal
ao explorar a identidade dentro de contextos de poder,
discurso, experi€ncia e especificidade hist6rica.

A diferenga e as politicas de significagio

O p6s-modemismo de resist€ncia tem sido espe-
c-ialmente revelador na reformulaqdo do significado de
diferenqa enquanto forma de significaqao.- Diferenqas,
nesta visdo, nio constituem zonas claramente delimi-



tadas de experiOncia auto-inteligivel, ou uma unidade
de identidade como sdo feitas na maioria das formas
conservadoras e liberais de pluralismo cultural. Em vez
disso, a diferenga 6 compreendida por meio de uma
politica de significagio, isto 6, de priiticas de significagio
que s6o tanto reflexivas quanto constitutivas de relag6es
politicas e econ6micas prevalecentes (Ebert, 1991b). Con-
tra o entendimento do multiculturalismo conservador,
que v€ a diferenqa como "obviedade cultural auto-evi-
dente", ou como "uma marca de pluralidade", ou como
"zonas de experiOncia cuidadosamente demarcadas -a presenga privilegiada de um grupo, de uma categoria
contra outra que n6s, com muita f6, cultivamos e
reproduzimos em nossas andlises", Teresa Ebert define
a diferenga como:

. culturalmente constifuida, tomada inteligivel atrav6s de
prdticas de significagio. [Para as teorias p6s-modernas]
"a diferenga ndo € uma zona de experi6ncia claramente
demarcada, uma unidade de identidade de um grupo
social contra outro, tomada como pluralismo culfural.
Ao inv6s disso, as diferengas p6s-modemas s6o relag6es
de significantes que se op6em (l99lb: llZ).

Os ataques conservadores e liberais contra o mul-
ticulturalismo constituem runa politica do olhar com
falhas; estas pessoas trabalham para selar as lacunas
da diferenga, ao falharem em historizar as contradiq6es
epistemol6gicas e 6ticas nas quais as diferengas estio
inscritas. O liberalismo, por exemplo, simplesmente
reinscreve as pr6ticas de dominaqdo existentes ao tentar
administrar as contradig6es no interior de uma politica
de diferenga, em primeiro lugar, negando que tais
contradigdes fundamentais existem. As diferenqas n6o
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sio relacionadas is estruturas assimdtricas de poder e
privildgio na formagio social maior. As abordagens
liberais sobre a diferenga constituem, al6m disso, uma
forma de pluralismo de administragdo da crise, na qual
as fronteiras da pluralidade sdo comemoradas como
indices de interesse cultural. Ainda, estas abordagens
falham em explorar como as estruturas sociais capita-
listas e a economia patriarcal estio imbricadas nas
politicas de raqa, classe, g€nero e sexualidade de maneira
que s6o tamb6m formadas por padr6es politicos e
sociais de produqio e consruno - padr6es que, pof
sua vez, traem seus pr6prios niveis de especificidade
e periodizaqio. As diferenqas sio produzidas de acordo
com a produqio e recepqio ideol6gica de signos cul-
turais. Como Zavarzadeh e Morton destacam, "signos
n6o sio nem etemamente predeterminados, nem p.rn-
historicamente polivocais: eles sao, em vez disso, ,de-

tenrrinados' ou considerados 'polivocais' no momento
dos conflitos sociais" (1990: 156). A diferenqa n6o 6
"obviedade culfural", tal como negro aersus branco ou
latino uersus europeu ou anglo-ameiicano; em vez disso,
as diferengas s6o construq6es hist6ricas e culturais
(Ebert,1991b).

. Uma critica p6s-moderna de resist€ncia pode aju-
qar as educadoras a explorarem as maneiras pelas quais
alunos e alunas sao diferencialmente submetidoi is
inscrig6es ideol6gicas e a multiplicarem discursos de

:."fJo organizados por meio de uma politica de sig-
runcagio. As identidades destes estudantes sdo produ-
zidas por um tipo de ventriloquismo discursivo no
qual sio as criaturas das linguas e conhecimentos que

lerd-aram e que exercem cJntrole sobre seus pensa-
mentos e comportamentos inconscientemente. Como
Jarnes Donald lno prelo) destaca, as norrnas sociais,
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com freqri6ncia, manifestam-se como desejos de pro-
vocaqdo de culpa. Segundo o autor:

as normas e proibiq6es, instituidas no interior de tec-
nologias culturais e sociais, estao embutidas no incons-
ciente de maneira que se manifestam nio apenas como
"desejos pessoais", mas, em uma complexa e imprevi-
sivel dinAmica de desejo, culpa, ansiedade, e desloca-
mento. Os sujeitos t€m desejos que eles nio querem
ter; eles os rejeitam sob o custo de culpa e ansiedade.

Enquanto os sujeitos estio invariavelmente presos
ao monop6lio masculino da lingua e produq6o do
conhecimento (Grosz, 7990: 332), eles tamb6m sao su-
jeitos ativos, capazes de exercer aq6es hist6ricas deli-
beradas no mundo e sobre o mundo (Giroux, 1992).
A quest6o, ri claro, 6 que o conhecimento consciente
ndo se esgota na identidade nem na ag6ncia. Precisamos
reconhecer o que ndo 6 tdo 6bvio assim, a extens6o
de como a diferenqa constitui tanto a identidade quanto
a ag€ncia.

A tentativa de abandono de todos os vestigios da
cultura dominante na luta pela identidade pode con-
duzir a uma busca fftil por raizes pr6-modemas que
por sua vez levam a nacionalismos estreitos, como no
caso do que Hall chama de "etnicidade velha". Recusar
a tentativa de descolonizar a identidade de algu6m, no
Amago da hegemonia cultural e ideol6gica prevalecentes,
pode servir como uma redengdo h assimilagdo ou como
perda de formas de agGncia hist6rica critica. Devemos
procurar uma vis6o de multiculturalismo e diferenqa
que av€urce para al6m da l6gica da escolha entre assi-
milaqdo e resist6ncia. Fazer uma reivindicaq6o por um
multiculturalismo ndo 6, segundo as palavras de Trinh
T. Minh-ha:

sugerir a justaposiqSo de vdrias culturas cujas fronteiras
permanecem intactas, nem 6 aliar-se a uma atifude
insipida do tipo melting pot, que nivelaria todas as

diferengas. (A luta por uma sociedade multicultural)
reside, ao inv€s disso, na aceitaqio intercultural do
risco, dos desvios inesperados e das complexidades de
relagio entre ruptura e fechamento (1991: 232).

Pense a totalidade, sempre!

Gostaria de focalizar, agora, minha andlise sobre
o multiculturalismo no conceito de totalidade. Gostaria
de enfatizar que, enquanto as educadoras devem afirmar
os conhecimentos sociopoliticos e os posicionamentos
6ticos "locais" de seus alunos e alunas, o conceito de
totalidade nio deve ser abandonado completamente.
Nem todas as formas de totalizaq6o sdo democratica-
mente deficientes. Nem todas as formas impedem, opr!
mem e destroem o pluralismo. Como Frederic Tameson
destaca:

As lutas locais (...) sao eficientes somente na medida
em que elas tamb6m mantiverem-se enquanto imagens
ou alegorias para alguma transformaqSo sist6mica maior.
A politica tem que operar nos niveis micro e macro
simultaneamente; uma modesta limitagdo is reformas
locais dentro do sistema 6 razoi*el, mas prova, com
freqiiGncia, uma desmoralizaqdo politica (1989a: 386).

George Lipsitz enfatiza esta id6ia argumentando
9.ue, se a totalidade pode ser violenta ir especificidade
dos eventos, uma releiqdo a toda totalidade pode igual-
mente "obscurecer religoes, causas e conex6es reais -atomizando expericncias comuns em brincadeiras aci_
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dentais e infinitamente repetitivas (...) [e que] somente
reconhecendo o legado coletivo de aq6es e id6ias hu-
manas acumuladas, n6s podemos julgar as reivindica-
g6es de verdade e justiqa de qualquer hist6ria" (1990:

2L4).

Sem uma visio compartilhada (ainda que contin-
gente e provis6ria) de comunidade democr6tica, corre-
mos o risco de endossar lutas nas quais as politicas
de diferenqa entram em colapso pelas novas formas de
separatismo. Como Steven Best destaca, os p6s-estru-
turalistas desconstroem totalidades repressoras e essen-
cialistas de maneira correta, mas falham, com freqii€ncia,
em perceber o quio prejudicial pode ser a valorizagdo
da diferenga, da fragmentagio e da agonistica. Isto 6
especialmente verdadeiro com relaqdo ao p6s-moder-
nismo hidico. Best escreve:

O reverso da tirania da totalidade 6 a ditadura do
fragmento... Sem algum conceito de totalidade positivo
e normativo para contrabalangar a €nfase p6restrufu-
ralista/p6s-modema na diferenga e descontinuidade,
n6s estamos abandonados i serialidade do individua-
lismo pluralista e i supremacia dos valores competitivos
contra a vida comunal (1989: 351).

Como observei anteriormente, o que necessita ser
abandonado 6 o uso redutor de totalidade, e n6o o

conceito de totalidade em si.

Teresa Ebert (no prelo b) argumenta brilhante'
mente que precisamos reafirmar o conceito de totalidade,
nio no sentido hegeliano de uma unidade orgAnica,
unificada e repressora, mas, ao contr6rio, como "uox
sistema de relag6es e estrutura de dilerenga sobrede-
terminados". A diferenga precisa ser comPreendida
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contradig6es sociais, como diferenea em relagio,
6r vez de diferenga como livre-flutuante e deslocada.
Eistemas de diferenqas, observa Ebert, sempre envolvem

de dominaqio e relagdes de opressio e explo-
Precisamos nos deter, portanto, em economias

relaq6es de dilerenga dentro de totalidades histori-
especificas que est6o sempre abertas i con-
e ir transformagio. Como estruturas de dife-

que sio sempre instdveis e mdltiplas, as relag6es
totalidades opressoras (social, econ6mica, politic4

cultural, ideol6gica) podem sempre ser desafiadas
r de uma pedagogia de libertaqio. Ebert argumenta

as totalidades n6o deveriam ser confundidas com
nog6o de metananativas universais de Lyotard.

Somente quando forem injusta e opressivamente
como garantias globais totalizantes e inclusivas

pensamento e agSo que atendam i manutengdo
regimes de verdade opressores, entio, a totalidade

a universalidade deverio ser rejeitadas. Precisamos
br algum tipo de base moral, 6tica e politica - ainda

seja provis6ria - a partir da qual possamos negociar
os mtiltiplos interesses. Crucial para este argu-

6 a importante diferenciagSo entre metanarrativas
(grandes narrativas) e narrativas metacriticas.

$F"l p6s-modemista de resist6ncia repudia a ne-
sidade ou escolha de qualquer narra[i ru mestra,

ue as narrativas mestras sugerem que existe apenas
gsfera priblica, um valor, uma coniepgdo de justiqa
hiunfa sobre as outras. O p6s-mbdernismo de

Dutencla sugere que, ao conh6rio, ,'esferas diferentes

51lcepe6es de justiga rivais devem acompanharem-se
nte" (Murphy, 1991: 124). Em outras palavras,
ou social-democratas, comunit6rios, desenvol-

liberais ou humanistas, radicais e romdnticos



devem encontrar maneiras de viver juntos no mesmo
espago social" (p. Q$. Isto nio significa tentar con-
dens6-los em uma polpa cultural homog€nea, mas sim
sugerir que deve haver uma multiplicagio de justigas
e uma concepqdo pluralista de justiqa, politica, 6tica e

est6tica.

Novamente, a questdo crucial aqui 6 aquela que
lida com a nogdo de totalidade. Na medida em que
argumento contra uma rinica grande narrativa, acredito
que exista um metadiscurso primdrio, que poderia, na
realidade, oferecer um engajamento proaislrio com dis-
cursos do Outro de uma maneira que seja unificadora
sem ser dominadora e que possa orientar discursos
suplementares. Este discurso seria a narrativa metacritica
dos direitos e da liberdade. Peter Murphy diferencia
um discurso matriz de um metadiscurso, argumentando
que "um discurso matriz deseja se impor sobre todos
ou outros discursos, por exemplo: isto 6 progressista,
eles s6o reacion6rios, isto estd certo, eles estSo errados.
Um metadiscurso, por outro lado, busca compreender
a sociedade enquanto uma totalidade" (7991:125). Murp-
hy, assim como Ebert, argumenta contra a rejeigSo
lyotardiana da grande narrativa de emancipaqdo. Ele
abraqa a id6ia de totalidade como levantada por Charles
fencks. Esta diferenciagdo merece ser enfatizada.

O p6s-modernismo Uencks, seguindo Venturini, argu-
mental estd preocupado com complexidade e contradigdo
e, precisamente por estar preocupado com complexidade
e contradig6o, ele, na realidade, tem uma obrigaqSo
especial com o todo. Ndo 6 o todo "harmonioso" do
classicismo can6nico, mas, ao inv6s disso, um "todo
dificil" de um mundo multidimensional e pluralizado.
O p6s-modernismo, Jencks argumenta, estd comprome-
tido em sintetizar um "todo dificil" a partir de diferentes

fragmentos, referOncias e abordagens. A sua verdadenio estii em parte alguma, _ur, ?orno Venturi coloca,na sua totalidade ou implicagdes com a totalidade (M;;il;;1991,: 726; itiilicos no original).

Ndo estou reivindicando ou reescrevendo a tota_lidade como um sin6nimo p";;;-;omia politica,tampouco sugerindo qrr" .r* pOr__oi"-ismo criticoresista i narrativizagao-da focafizaEao do te6rico oute6rica bem como abandone 
",l;;r'i;"ais. Ndo estouplanejando uma contestagao maniquei*u 

".,,." os m6tardcits !9 libertagdo 
- 
e yusiiga sociai e a potivocalidadee posicionalidade de uma-abordagem antifundacionalda diferenqa. Tamb6m quero esclaiecer que nao estouusando o conceito de.,,totalidad";;";; indicar um atode generalizaEdo da.lei de il*itgfirduo" o" um fe_n6meno at6 o nivel de todo f""#;;;;tural e social(Zavarzadeh e Morton, f eef ). fampouc-o o estou utili_zando para referir-T: ,. alguma pi""i*a" esquecida,ou experi€ncia aurdtica formalizada, ou a um mundopassado e deixado para trds que necessita ser .ecuperado

nT . bem. de alguma nostalgia nob.e. Em vez disso,estou usando ,,totalidade,, no"sentiJo-"* que Zavar_
:::"h,." Morton (tggt) au".."u"_-l"orio ,,globat,,. 

Oentendimento global 6 9ma 
.forma au 

"*pfi"uqro quee" relacional e transdisciplinar e qu" proa", um volumede 'efeitos-de-conhecimento, 
de culru ra ao relatarv6riasseqti€ncias culturais,, (p, 155). E ;;;o de questio_namento que busca compreender como a critica p6s_modema hidica atende ;';;;";.#; de contenqdooo politico ao privitegrar formas ,,locais,, de aniilise

1ue "".rtra* o iuieidu.uu,aua";.;J#;t'".:"";3"::',:X"':;:T,:rT.i"nt
o rinico ,,leitor',, da experiencia.
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O conhecimento global ou relacional aponta para
a exist€ncia de uma l6gica de dominaqio iubjacente,
no interior das prdticas de significaqio que constituem
os produtos culturais do capitalismo tardio, e, por esta
razd,o, posiciona-se contra a rejeigdo do p6s-modemismo
hidico de o conhecimento ser integiador e politico
devido i suposta incomensurabilidade do fendmeno
cultural, politico e econdmico. Ele vai al6m do cogni_
tivismo e empirismo da indristria do conhecime-nto
dominante ao nio conferir aos individuos o seu senso
imagin6rio de auto-inteligibilidade da experi€ncia. Al6m
disso, ele revela que a dffirence nio 6 uma condiqio
inerente ) textualidade, mas um efeito hist6rico sobie_
determinado socialmente que adquire a sua discursivi-
dade apenas no interior de modbs de inteligibilidade
cultural e historicamente dados. Zavarzad.eh e Morton
argumentam que:

No espago p6s,modemo hidico da textualidade, as re_
lag6es sociais de produqio s6o posicionadas ndo como
historicamente necessdrias, mas iomo.suieitas irs leis do
acaso e da contingdncia. Na desconstruqAo hjdica, o
acaso a e contingOncia desempenham o mesmo papel
ideol69ico que a diferenga ,,nativa,, (misteriosa, aleai6iia,
ndo l6gica) desempenha nos discursos tradicionais do
humanismo. Ambos posicionam um campo social al6m
do alcance da l6gica da necessidade e da hist6ria .199.1,:

7e4).

O p6s-modemismo de resistOncia oferece As edu_
cadoras que est6o trabalhando com educagdo multicul-
tural uma maneira de interrogar a localidade, o posi-
cionamento e a especificidade do conhecimento (em
termos da localizaqio de raqa, classe e gGnero dos
alunos e alunas) e de gerar uma pluralidade de verdades

(em vez de uma verdade apoditica construida em tomo
da norma invisivel do eurocentrismo e da etnicidade
branca). Ao mesmo tempo, esta perspectiva tambdm
situa a construgio do significado em termos dos inte-
resses materiais que est6o operando na produgdo de
"efeitos de verdade" - isto 6, na produgio de formas
de inteligibilidade e de prdticas sociais. Conseqriente-
mente, educadoras que trabalham com a perspectiva
de um p6s-modemismo de resist6ncia tornam-se capazes
de questionar as assunq6es politicas e as relaq6es de
determinagio sobre as quais as verdades sociais est6o
fundamentadas, tanto nas comunidades onde elas tra-
balham quanto na sociedade maior da qual elas fazem
parte. O p6s-modernismo l(rdico, em contraste, mascara
efetivamente a relagdo entre os discursos dominantes
e as condig6es sociais de sua produgio na medida em
que justifica, por meio de uma leitura imanente (ler
textos em seus pr6prios termos), a coer€ncia formal e
intema de textos culturais, que tem prioridade sobre
as condiqdes de produqio. Na realidade, Zavarzadeh
e Morton avaneam muito ao sugerirem que o p6s-mo-
demismo lddico ganhou ascensio na acidemii exata-
mente no momento em que o capitalismo se tomou
desterritorializado e multinacional. Na realidade, eles
estio argumentando que a critica p6s-moderna hidica
tem-suprimido formas de entendimento que "poderiam
explicar a transterritorialidade do capitalismomultina-
cional e seus fen6menos correlatoi" (Zavarzad,eh e
Morton, 7997: 163).

Vista sob a perspectiva da construqdo de um
entendimento global ou relacional, a id6ia de organizar
a critica p6s-modema em tomo dos referenteJ de li
berdade e emancipaqio 6 uma tentativa de evitar a
togtca unificante que monoliticamente suprime e fecha

*]
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o significado. por outro lado, € um esforgo conscientede entender e manter o ,,dificil il;;;; uma sociedade
ql"b"J. e pturalista.. E urr;;l;'"ii" i"rrrdo contra opluralismo reacion-drio como o de Wilham Bennett,Diane Ravitch e Allan gr";, q;";;r";"* e defendema id6ia de uma harmonrosa cultura comum.

Busquei argumentar 9ue, para ter uma narrativade libertagao qui orienrp .::";".:^:^'::
g.":";;;;:;#-:##,T':3"".0":,1"%."ri:Lfi :ffJ"l
i9il". o".,,projeqio ra,ril",, d^-;;;; iu..utivu para ornterior do telos do destino rultJ.i., iru.iru ser desa_creditada,. por6m, a id6ia a" iri"irj"ae como umatemporalidade heterogdnea e 

"ao ho*ogGnea precisaser recuperada. Os conceitos de tota[Jlae e infinitudeprecisam ser dialeticamente posicionados em qualquerpedagogia de libertagio. Emmanuut iurr_u" (1969: 25)observa que ,,a id6ia de irf*i;;;;i;eil a subyetividadedo julgamento da hist6ria p";;;;#_ta pronta parajulgamento a todo momento,, (citado em Chambers,1990: 109). Nio e
estava tentando 0",:;il;"ilT:,'"*:"*: X :Tf;
i;z;,'*iitr::;,T-" um ato comunicativo suvio,,
narrativasao*,r,*i!"";"",t::l'-'r"oif ;#"T:Tt#ci€ncia com a infinitude, com a- d;;;_ do tempoque/ como observa Levinas, 6 prod;;i;o por nossaposicionalidade como.sujeitos eti.o, elor nossa res_ponsabilidade com relagio - 6;;;". 5 problema, 6claro, d que o refazer do social 

" u l"iirrur,qdo do eu
l:::T ""T :oTp.:endidos .;"r;;i;;icamente sin_cronrcos - isto 6, eles n6o podem ,". 

"o*pr""ndidoscomo.sem_ relaEio ou como lpenas marginalmente co_n_ectados' Sio processos que se informam Jse constifuemmutuamente.

De acordo com Patrick Taylor (7999: 2S), o ingre_
diente essencial de uma narrativa de libertagdo 6 o
reconhecimento da liberdade na necessidade. Nesse
sentido, a necessidade de libertagio toma-se uma tota_
limgdo responsdael, e n6o uma grande narrativa, mas
um metadiscurso, ou um discurso de possibilidade
(Giroux, 7992). Se falarmos em totalizaqio no sentido
das grandes narrativas, estaremos nos referindo a um
tipo de homogeneizagdo discursiva, a um fechamento
de significado prematuro, a um universalismo falso (o
que Taylor chama de uma ,,totalidade ordenada,,) que
leva a uma utopia categ6rica - isto 6, a uma ou outra
forma de facismo. A totalizagio infinita, que 6 uma
abordagem assint6tica, refere-se a uma utopiiprovis6ria
ou hipot6tica. Como P. B. Dauenhauer lfeAO) observa,
a abordagem iipot6tica da representaqdo ut6pica deve
ser distinguida da abordagem categ6rica. Ab.uqu. u
ideologia ou a utopia categoricamenti e uma forma de
"infinitude ruim" que nega alternativas ) realidade
presente. E claro que, para dizer isto, 6 preciso chamar
atenqio para as diferenqas estruturais -specificas 

que
existem nos vdrios contextos nacionais atualmente.

, A.t educadoras precisam enfatizar em suas prdticas

:: u1:To (seguindo Ernest Bloch, 1986) a aboidagem
ntpotetica e_provis6ria e n6o a abordagem categ6iica
cle utopia. Paradoxalmente, as utopias hipot6ticis ba_
seadas em totalizag6es infinitas sdo as mais concretas
cle todas, pois elas oferecem, pelo seu conterido negativo
lpor exemplo: a negaqdo concreta da dominagio), orrm das totalidades ordenadas. patrick Taylor, iitu.,ao
|ameson, observa que ,,a tarefa interpretativa funda-
mental 6 a compreensdo dos trabalhoi simb6licos em
relaqeo a uma narrativa de libertagio desmistificat6riae aberta que esteja fundamentada no imperativo da
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liberdade humana" (1989: 19). Ann Game faz uma
observaqio semelhante quando situa a investigaqio
:o3g "T 'tprazer perturbador,, no qual ,,o risco da
infinitude com pinceladas de loucura (...) 6 preferivel
d seguranqa (e preferivel i md f6) do limite ou fecha-
mento" (1991: 191).

Narrativas de liberdade dizem respeito i trans_
cend6ncia daqueles mitos sociais (com seus ordenamen_
tos.narrativos previamente dados) que nos reconciliam
a vidas de subordinagio por meio da resoluqio de suas
oposiq6es bin6rias. Narrativas de libertagio s6o aquelas
que totalizam infinitamente, por6m sem integiar, a
diferenga em uma identidade eiecutiva monolitiJa, pro_
duzida pela situaqio colonial ou neocolonial da mo_
demidade 

- que forqa a diferenqa ao silOncio, exata_
mente quando ela 6 chamada a falar (Silenz, 1991: 15g).
As narrativas de libertaqdo nio negam apenas a dife_
renqa produzida pelas identidades escondidas em si_
tuag6es rle dominaqio, porque isto enfraquece a sus_
tentagdo da identidade do dominador (Siienz, 1991). As
narrativas de libertagdo ndo constroem uma identidade
que meramente:

Contraria a identidade eurocOntrica; pois isto seria uma
mera ressurreiqio do mito racista Lrl.opeu do ,,bom
selvagem" - um milenarismo As avessas, a expressio
da insatisfagio e autoflagelo europeus sobre seu pr6prio
desencantamento com a ,,modemidade,,, 

produzidos ieloseu projeto de "individualismo possessivo,, (1991: i59).

Em vez disso, as narrativas de libertagio apontam
para a possibilidade de identidades novas, alternativas,
contempordneas d modemidade, mas que ndo apenas
invertem suas verdades normativas.

A educadora, como agente hist6rica, estii posicio-
nada no interior da tensio produzida pelas tentativas
modemistase p6s-modemistas de resolver a contradigio
existencial de ser tanto o sujeito como o objeto do
significado. Mas nosso modo de aniilise critica precisa
ir al6m do deslocamento metaf6rico (tropol6giio) da
familiaridade discursiva ou do seqtiestro db significado
nos becos da teoria (como no caso do p6s-modemismo
lfdico). As educadoras precisam de narrativas de li-
bertaqio que sirvam ir fungdo metacritica - que possam
metaconceitualizar as relaqdes da vida cotidiana - e
que ndo sucumbam i unidade transcendental do suieito
e_de objeto ou sua transfigurante coalesc6ncia (Saldivar,
1990:773). Em outras palavras, tais narrativas promovem
uma forma de entendimento analecto somido ao en-
tendimento dial6tico. Como Enrique Dussel (19g0/19g5)
tem argumentado, a analecta alcanga a exterioridade
n6o atraa1s da totalidade (como faz a dial6tica), mas
para al6m dela. Siienz ressalta que o "al6m,, de que
Dussel estd falando n6o deve sir interpretado como
um al6m absoluto ir toda critica (Deus, por exemplo),
mas, em vez disso, como um ,'al6m', que tem suas
raizes "no Amago da dominagdo,,, isto 6, io sofrimentoqas pessoas oprimidas "compreendido no interior da
textualidade colonial". A anll6ctica poderia portanto
ser descrita como uma forma de critiia dial6tiia ,,plu-
rit6pica" que. busca revelar o entendimento monot6pico
oo eurocentrismo como meramente contingente ?rs iuas
pr6prias tradiq6es culturais (Sdenz, tggl).

Por meio de uma pr6xis de totalizaqio infinita,
as educadoras podem promover, analecticamente, uma
nova visdo do futuro, que esteja contida no presente,

1lan9ntg ao 
-pr6prio momento desta leitura, ,,b a*ugo

clo atual. Tal priixis pode nos ajudar a entender qie
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as intenE6es subjetivas ndo constituem um terreno deverdade apoditica. As subjetividades e identidade" au"educadoras e estudantes iao se*pre artefatos de for_mag6es discursivas; isto 6, sao sempre produtos decontextos hist6ricos e^^d9 ioSos de linguage* 1Kir,ch"lo",
l9?1; Curcpecken, 199D: dd,,cadora"s e"estudantes s6otodos atores e atrizes em tramas e configurag6es nar-rativas que nio desenvolverarn, mas que s6o produtosde lutas hist6ricas e discursiva, q,.r" 

-f'** 
embutidasno inconsciente. As educadoras precisam aprender areconhecer os discursos-internalizaios, ndo apenas aque_

les que orientam a ritualizaqdo a" ,tlu, p.,iticas docentes,
mas tamb6m os que organizam ,,ru, uir6", de futuro.
Elas devem se lembrar tamb6m que a agdncia humanan6o 6 um substrato que as sustenta, como as muletasem uma pintura de Dali, mas algo que tem forgaimperatiua. O teatro da agdncia e u iorsiUitidade.

_ 
A agdncia tem sido informada pelas formas este_reotipicas pelas quais as subjetividaies t€m sido ale_gonzadas pelos discursos hist6ricos, organizados nasposig6es de sujeito que educadoras e is estudantes

assumem. Esses discursos possibilitam e encenam for_mas especificas de priitica, diferencialmente. por6m,
mesmo que exista um /ogos imanente aos discursos queconstituem as educadoras como funciondrias no interiorde tecnologias modemas de poder, Irto-.,ao significaque as mesmas ndo possam gerar e conceber loten_cialidades dentro das iondiqOei materiais e discursivas
de suas comunidades. As educadoras t6m uma herangade possjbilidades a partir da qual 

"h;;;"r. trabalhar.,)u *:gtgu. em que estas possibilidadei afetam as basesqa suDrettvldade destas agentes, elas ndo saturam suasvontades, tampouco as impedem de lutar contra asDarrerras que prendem a justiga e a liberdade. As

identidades podem, desta maneira, ser consideradas
tanto estruturas m6veis quanto mobilidades estrutura-
das, de forma que sejam dialeticamente re-iniciadas.
David Trend refere-se a esta questdo quando enfatiza
a import6ncia de se conhecer o cardter produtivo do
conhecimento. Enquanto a influ€ncia pessoal no pro-
cesso de produqdo de conhecimento 6 sempre parcial,
os trabalhadores culturais realmente exercem uma in-
flu€ncia considerdvel:

Ao reconhecer(em) o papel do "sujeito da aprendizagem,'
na construgSo da cultura, n6s afirmamos processos de
ag€ncia, diferenga e, fundamentalmente, de democracia.
N6s sugerimos aos estudantes e i plat6ia que eles t6m
um papel na construgio de seu mundo e que eles n6o
precisam aceitar posig6es como consumidores ou espec-
tadores passivos. Esta 6 uma posigio que reconheie e
encoraja a atmosfera de opini6es diversas e contradit6rias
tio aterrorizada pelos proponentes conservadores de
uma "cultura comum". Esta posigio opera, ainda, na
convicqdo de que uma democracia saudiivel 6 aquela
que estii sempre sendo testada e examinada (Trend,
1992: 150).

Para exercer influGncia sobre a produgio cultural,
devemos encontrar maneiras de agir e falar que estejam
fora dos sistemas totalizantes do pensamer,to logoi€t -
trico, pela criaqdo de perspectivas metacriticas e rela-
cionais conectadas ao imperativo de um projeto unifi-
cante (no sentido sartriano). As educadoras precisam
colocar-se do lado de fora das misturas e r"*urr"rcentes
das linguas - a multiplicidade de vozes estereotipadas
que j6 povoam os seus vocabuldrios e que preenchem
todos os espaqos lingtiisticos - para que possam en-
contrar formas diferentes de abordar ou mediar o real.
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Educadoras e trabalhadores culturais rsar as f ronteiras d 
": . 

;;;;"' ;illr;i,{:":ffi:i'"?-vez de construir subjetiviJaG ;; "*plesmente os
fi:i:AXT ;1,:?P 

r"*"' I""'J'lia"a"', *;;il;.;
.uao rEiro[;;'t;;fi 

consumista e pela l6sica d" ;;;:
Isto significa desenvolver uma teoria mais eficiente

l:l: 1_--preensio-da.pedagogia eii .etaqao ds atua-qoes do poder nos^contextos"m"ais u_pfo, das articu_laqdes de classe, 
fel^L Bcnero. 

-sifriri.o 
avanqar nateorizagio que ndo.eleve-a profess?ru_Out.u como adetentora individual.ao 

"ul"i'J';"";;* os atunos e
3]il::: 

^1H;' 
ll'li:i::'-r'il'"i# i"'o'";*;;;

p a rtir de .,r., la 
"uJ' 

llffu,l,x? 
"1"": 

:T, ;er 
cons truid os a

io- aberto a *"i'p"r"qa" p"r";'il;:#:Tffi"::ilu
ao status 4ao. Ndo b.a"*rr'"u.i, *#i" oportunidadede teorizar o, ,rLito, do processo educativo comoagentes hist6ricos La resist€ncia.

Pedagogia crftica: ensinando para uma cidadaniahibrida e sotidariedade muttilui;il'.

. O pds-modernismo de resistGncia tem despontadooe maneira proeminente.no desenvoirri.i"nto de novastormas de priixis pedag6gicas-q;,;;;""cupam 
como repensar de poliiicas 

"ai,.u.ioi ui, 
".ri.r*u sociedademulticulturat (biroux, 

-1992; 
M;i;;; e i,eonard, 1993;Aronowitz u 

"trou^:,1?1): 
Di;lri*rf* importAnciae o conceito de ,,pedagogia 
de fro.,i"i.u- de Girouxque encoraja as educadJru"" u 
"frrrn"r"#" legitimaremsignificados locais e constelaqdes J" 

-rigifi*dos 
quecrescem fora de comunidade, air.".rirT, particulares,
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que, ao m:smo tempo, interrogam os interesses,
ogias e priiticas sociais aos quais estes conheci_

Ientos atendem quando sdo analisados sob uma pers_
.pectiva mais global de economias de poder e privildgio.

U-3 pedagogia informada pelo p6s_modemismo
de-resist€ncia sugere que as educadorai e trabalhadoras
c'lturais ,lssum;un a questio da ,,diferenqa,, 

de maneira
qrre nio repitam o essencialismo monocultural dos
"centrismos" - anglocentrismo, eurocentrismo, falocen_
trismo, afrocentrismo, androcentrismo, assim por diante.
Eles precisam criar uma politica de construqdo dealiangas, de sonharem lunios, de solidariedade que
avance para al6m de posturas condescendentes (cori.ro,por exemplo, "a semana das ragas,,), Que na verdade
ser-vem para manter formas de racismo instifucionali_
zado intactas. Precisamos lutar .,ao po, r.rrr,a solidarie_dade centrada em tomo dos i*p".u'ti,no, de mercado,**. tnl por uma solidariedad" q.r" se desenvolva apartir dos imperativos da libertaqio, democracia e ci_dadania critici.

. .. A nogdo de cidaddo e cidadi tem sido pluralizadae hibridizada, como Kobena fuf"r.". oUr"rva, pela pre_senga de uma diversidade de sujeitos sociais. Mercerdestaca que "a solidariedad" 
"#-r*ila que todos

Pensem da mesma mane.ira, ela inicia {uando ui, p"rrou,
1,".T,-1 

..ltianqa de discordarem ,o'br" quest6es dej,T::T*,,"I import6ncia justamente porque elas semportam'em construir uma base comum; geet OS1.A solidariedade ndo 6 impermea""fr""r,i" s6lida, mas
lepende de um certo grau de antagonismt e incerteza.

}::llt Jvlaliqualim S"imone a"r.rE""-"rie tipo de so_uoanedade multirracial como estando ,,orieniada 
parapotencializar pontos de interaqio mais do que para



ha.rmgnl3r,.equilibrar a.distribuigio de corpos, recursosie territ6rios" (1989: 197).

. Enquanto resisto contra. o privilegiamento de umuniversalismo falso, uma falsa'unidaX,
lacunas trt";* ;; desejo .corporal, rJ,"n5"::EX.X
como alunas e ah,nos- piecisam abrf-se para a possi-bilidade da alteridade de maneira q"" u p*ricularidadedo ser-individual possa tomar_se'visivel 

"* i"f"itde poder e privil6gio.. Os estudanG,'"rp""iulmente,
precisa.m ter a oportunidade de inventar f6.*"g0., aJet diferentes ao-desmontarem e interrogarem as dife_
lentes f:llu: de-segmentagio discursiva que informamsuas subjetividades.- Subveitendo assim 

- 

aquelas formasde subjetividade hierarquizadas 
"- "ri."iifi"ud; Gcodificam a vontade, estarao a"""rrrroiu"r,do formasnom6dicas de ag€ncia individual 

" 
.ot"ii,n" que estaraoabertas para novas 

_montagens do desejo e maneirasde estar-no-mundo (Grossb"erg, f qSg"l.--

-,^_lT" 
pedagogia critica que abrace o p6s_moder_nrsmo de resist€ncia precisa cbnstruir uma politica derecusa que possa oferecer condig6es para se interrogara institucionalizagio da igualdad" fo'*"f baseada nosimperativos premiados d6 mundo ;;i;, mascutino ebranco. Precisa tamb6m criar espaqor"q.r" facilitem ainvestigagio sobre como as instituiE6es dominantes de-vem ser transformadas para q.r" ,,io mais sirvam sim_plesmente como canai, p*u ti*" ilif;;;nEa motivadacom relagio ir vitimaqio, a est6tica euroimperial, idepredaEdo da depend-€r,"i" u.onO-i.a=l cultural e iprodu-qio de relaE6es assim6tricas a" pra", e privil6gio.

, E. importante contestar a acusagio, langada porhumanistas liberais, cte que as educadoras deveriamfalar somente para si pr6prias 
" ;;;;;" os outros.Aqueles que defendem que as educadoras podem e
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:m falar somente para si pr6prias - uma defesa

6 no minimo utilizada por aqueles que sdo contr6rios
_-l^ ^--critica - esquecem-se que "quando eu

tb p"tu -mim mesmo, estou participando na criaqio
rproduqao de discursos atrav6s d9s qyar9. o 1:iil
,o er dos outros.s6o constituidos" (Alcofl 1991/92

Linda Alcoff observa que precisamos Promover
itidlogo com mais do que falar Para os outros (embora
ndo nos impeqa de falar Para os outros em certas
nst6ncias). Recorrendo ao trabalho de Gayatri Chak-

Spivak, Alcoff defende que podemos adotar
para o outro, que ndo essencialize as Pessoas

como sujeitos construidos nio-ideologicamen-
Resumindo Spivak, Linda Alcoff enfatiza a impor-
cia de que o/a intelectual "nem renuncie o seu

discursivo, nem presuma a autenticidade da pes-
oprimida, mas que se abra para a possibilidade de
o oprimido produzird uma "contra-sentenqa" que
rd entio sugerir uma nova narrativa hist6rica"

{Alcoff, l99l/92:23). Como educadoras, precisamos ser
Cxcessivamente cautelosas em nossas tentativas de falar
pelos outros, questionando como os nossos discursos
nos posicionarn, enquanto autoridades capacitadas Por
poder, de maneira que desatenciosamente constituem
Ema reinscriqdo dos discursos de colonizaqdo, patriar-
cado, racismo e da conquista - 

//uma reinscriqio das
hierarquias sexual, nacional e de outros tipos" (Alcofl
l9Dl/92 29). As educadoras tamb6m precisam evitar
a "tolerAncia" que se apropria da diferenqa do Outro
eEr nome do autoconhecimento e da crescente domi-
nagao do colonizador. Esta 6 uma ligio que Paulo Freire
nos ensinou t6o bem.

pedagogia critica nio trabalha em direqio ao
nnal grandioso de uma hist6ria mundial ideologica-
mente compreendida, mas, em vez disso, busca elucidar



I illlltdr-e explorar outros moderos de sociabilidadee organizag6es socills, a,. f"re_io-a""peaugogiu criticatem sido acusada, com .freqti6";i;,;: rnacessivel aosprofessores comuns. Tri"h ilM:i.lti"*O rn, I desenvolveum alerta p.""t"1_:-o_1"" 
"i"'i"ar'oll' po, tinguagensacessiveis. Ela escreve que a i"r*G".complexa da teorl pode .einsl-#;.-)l",Xrjifffpcomo uma altemativa d, teoria _-lriJe, pode conduzira uma nova ditadura de um ""ti;;;; pr€_te6rico noqual a experidncia supostament" f"l"'por si s6. Seracessfvel, escreve Trinh, 

""* ir"i"i".a sugere que:

lHd;.f i;rpresal nem linsuagem- eliprica nem

li;::Lj:l+J:Jf,",:',ff 
"xm*:r*Jl:[,',r":T:#;t':?,T#f,'"1iil:.ffsJ'JFHff tfl ::::

semdiar6gic";:"jii,:n$.rf i'o".,1;"?^::"^l",rt;;;-a visdo d6 mundo a"^inu'iu ;;;;;..."r.do (porque
nas poriricas d" ;;";;;;::: :l':'l-:lte.aceita que,
nd i d; d e; ;;"";"ffjj?*': H" iil:}:l"J l1;"T :r.:coisas diferentes ao mesmo tempo) lien: ZZA1.

Trinh observa :

q ue a resis t€":;; ;"1ilT#ilff:trfr:"" 
",:ff #xiloas pessoas branca

11s11 
r,ts *;,"*1: 

-",::il'H,ii1i.,"3}#T1,,n::o-e que existe uma ringua auto-evidente e naturar, maseta tamb6m pode coiduri. a, f.l*"I 
.a" 

,u.i"r.o 
"

intolerAncia e is politicas a" 
"".f"ri..?".,,""pu.l6nciasdrversamente hfbridas d", ;;J;J, ?i","*por6neasheterogcneas sdo neBadf" p.* "rlir;;;u, de pensa_

il:1,:.", 
t3ffil 

J,o 
j " 

u o,ia",".,i" 
",". 

rii g,., us",," a "(Minh-hal inbj, irli-cas 
e hegem6nicas J"'irrur".)i

Intensificando o 6bvio e acelerando o mundano

Uma pedagogia que leva o p6s-modemismo de
resistGncia a s6rio nio parte do principio nativista de
que o conhecimento est6 disponivel pr6-ontologicamente
e de que as vdrias escolas de pensamento disciplinar
podem ser empregadas com o objetivo de se obter
leituras diferentes da mesma realidade ,,senso-comum,,

em run contexto de imparcialidade. Ao contrdrio, os
discursos que informam as problem6ticas das educa_
doras s6o entendidos como constitutivos da pr6pria
realidade que se est6 buscando compreender.'Conse_
qiientemente, a sala de aula 6 o local da corporificaqio
te6rica/discursiva da pr6pria educadora, da sua dis_
posiqdo 6tica como agente politica e moral e de seu
posicionamento como uma trabalhadora cultural dentro
de uma identidade narrativa maior. Ao destacar o
importante papel desempenhado pelo ,,lugar,, em qual_
quer pedagogia critica, deve estar ilaro q.re n6o estamos
falando do milieu fisico, onde o conhec'imento toma_se
visivel dentro de limites preordenados e circunscritos,
mas/ em vez disso, dos espagos textuais que uma pessoa
ocupa e dos espaqos 

_afetivos que ela iria com'o pro_
f.essora. Em outras palavras, a priitica discursiva de se
".f.azer pedagogia" ndo trata o conhecimento de maneira
ctesconectada daforma por meio da qual ele 6 trabalhado
pelas educadoras e estudantes, *u, i compreende como
{9r.ma. 

de-didlogo. Estou me referindo uq,ri a multivoca-
lrdade dos discursos democrdticos, nio no sentido de
uma troca intersubjetiva irrestrita, mas, em vez disso,
como um desafio "d l6gica do diiilogo como troca
hngriistica igualitdria,,. Til desafio 

"rru6lu" 
o questio_

namento dos interesses ideol6gicos daquele que fala,
as sobredeterminaq6es sociais dos pronunciamentos e

98

99



dos contextos sociais em. que os pronunciamentos sioproduzidos historicamente- e compreendidos cultural-mente (Hitchcock, 1993:7). O .or,f,"'"i_"rrto nunca podeser tratado como run artefato c"tt"rai- opriedade d" 3E; lr" *ru" 
"o*o .rr.u'1":tlill3i[ou prefigurativa de autenticidade cultuial, estimulandouma an6lise despreconceifuosa.

O projeto da pedagogia critica significa trazer as
!: 9" representaqdo cuitu"ral f;;1"""" 

"o* as con-
lepg6es, contradig6es e paradoxo, q.r" * fundamentam.Significa tambdmLncorilar * 

"au.u'ao* a participaremnas culturas afetivas,-bem 
"orn" 

i"t"f*,ilis, das pessoasoprimidas e a desafiarem, como;;;;;il Emst Bloch,o espirito do ,,otimismo 
militante,, e Ja q.rietrde 6ticae politica diante das homilias 

"p"ru"il""is, tais como"a inevitabilidade do qrogresso-, b., o q,.." possa parecercomo inevitabilidadshisi6rica _ .r*u.p"op"ctiva queconduz ao culto do mausol6u. As eiucadoras nio
T1"*, mais projetar no aluno_""q.rurriloutro aquelap_arte de. si pr6prias que, com medo e avers6o, sub_trairam de suas identidades nus terriativas de se tor_narem sujeitos unificados _ aquela faite aesca.taaaque as impede de se tomare- ir,i"gruil, 

"quele 
excessod_esfigurante que elas, rejeitam 

"oi., 
o'oUy"rirro de setomarem brancas ou. de- viverur" 

"u 
pririo da aus€ncia

1_" 
*tu: ou aquela d rplicidade ;Ifd; que garantezua pr6pria autonom,a- e a"toconsiaeralio. partindo

desse ponto de vista, a libertagao nui;;;;"r" satisfagaoencapsulada de algum fim prefigur"J" 
"or,"truido notemplo da mem6rii, mas siin a ienseo vivida entre aduragio da hist6ria e. o discurso da possibilidade. Ela

::'ld: T ub:'dl.s:*. ao aupeaiig:;;;"" passasempor clentro do "ainda-neo; _ e"11a busca p"ia ,rt|piuimanente diante da crise ae 
"ig.,if;#; das relag6es
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da vontade reflexiva captada no momento
ivo" do "deve" sem usar da ilusio metafisica.

6 formada pela intenqdo 6tica comensur6vel e pelo

que a alimentam. Ela 6 encontrada, tamb6m, na

ntia prol6ptica da liminaridade - a intenqio

de que Paulo Freire e Che Guevara ressaltam

sendo a fonte de toda aqio transformadora.

As educadoras precisam mais do que ajudar os

e alunas a descreverem-se ou a "re-apresenta-
de novas maneiras. Como Sander L. Gilman

lpcrtou em seu estudo sobre estere6tipos de sexuali-
'dide, raga e loucura, "n6s vemos nossas pr6prias ima-

!ens, nossas pr6prias miragens, nossos pr6prios este-

ie6tipos como qualidades corporificadas que existem
no mundo. E n6s atuamos sobre elas" (7985: 242).

Mais especificamente, as educadoras devem ter
acesso a runa pedagogia que as possibilite a, juntamente
com seus estudantes, encararem a infertilidade da cul-
tura p6s-modema e a empregarem um discurso e um
conjunto de prdticas culturais que n6o se satisfaqa em
simplesmente encher suas prdticas com o 6lan p6s-mo'
demo do intelectual metropolitano hidico, pela ressur-
reigio de um passado nost6lgico que nunca poder6 ser
recuperado, ou a redescreverem o presente, pela mera
textualidade, deixando intactas suas malignas hierar-
quias de poder e privil6gios, que s6o as patologias que
o definem. Pois essas atitudes simplesmente estipulam
a linhagem e d6o sustentaqio para aquelas relaq6es
sociais respons6veis pela pr6pria injustiqa contra a qual
as educadoras criticas est6o lutando.

As educadoras devem encarar o Presente hist6rico
com coragem e sem recuo e assumirem um esPaqo
narrativo em que as condiq6es para que os estudantes



contem suas pr6pJias hist6rias sejam criadas, em queeres escutem atentamente 
", f,irlOriu, dos outros esonhem o sonho da libertaqi;;;;;;uo da identidadedeve ser compreendid" il-;';;iot" uirtu de comoa identidade 6 encenad;;Jil;;;te, dentro dasforgas tendenciais da. historia'iaffiilr& 1992). A ex-ploraq'o da identid.ad" A;;;; ;;ffiiil. mapeamentoda posiqdo de suieito,. 

"an,ip;.i;'io,npr* relag6ese deve r", pr"""did, a" 
"_" iritiil-au,i"g"_onia (sanJuan Jr., tee2: rz8-).,rr"o ;";;;; ii" "a,r"uaoras eesfudantes precisam desconect-ar_r" iur,,mobilizag6esdisciplinadoias,, que regulam ,.r", ,rill, sociais e rear_ticulam os locais de ,"""" ir,r"",ir"""ll, *",rros, como objetivo de criarluta. em novas estrat6gias e aliangas de

^^,.,,YT1 
pedagogia critica tamb6m demanda tiiticaspoutlcas e culturais que possam orientar a luta contra

:i^::lp,* r"_.* 
11" 3'",;t;; ;;.;", ainda assim,alcancem coesio com grupos sociais iirtir,to, que es_tejam trabalhando por Ju;"n"., a"Tii"li"sa.. Com esteobjetivo, Cheta sand:"l.ii;rr) ;;";"';"" as pessoasque trabalham com a.cultura a"r""r,uot*- ,,subjetivi

dad_es^tiitica1,.,, as quais-ela descreve 
""1_o 

formas deconsci€ncia diferenc-ial, d" op;;iq;;'"" jJ'prari, 
contra_h^egem6nica {questao esta que a autora discute no

:,"rl,T* S:"tilTi'"T9. a' J"q"ti"il;", t6ticas pos-

I","T,"":-;;l;i;;j:_i,:r,nmS.,li"l'",'i;,i"1";";tipo de opressio qle. estii sendo 
".irr*"a" e permiteao agente ,,escolhlr,, posigoes-ti;;,';" 6, a auto_conscientemente reformar e transformar as amarras daideologia, atitudes o".--"i^"il"j:::::1,i

t :, l" i: p,r.ffi 
", ""rX,if; 

:"+3:"i!ffi:f 
"t;:L::oa coalizdo ao longo ais diferenias ftS*lr*r, 1991: 15).
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como "la conciencia de Ia mestizn"

O convite oferecido pela pedagogia critica 6 o de
a realidade para as exigGncias de um mundo

- exig€ncias que deslociun os contextos da justiga,
medida em que interrogam o significado por detr6s
tais edg€ncias e que descentram, deformam, deso-

e, fundamentalmente, transformam modos de
que domesticam o Outro, e que o confinam

poder das margens. Seria bastante estimulador aos
considerarem o projeto de criaqSo de teorias

de Gl6ria Anzaldtia (1987), que cria novas
ias de identidade para aqueles que foram dei-
de fora ou empurrados para fora das categorias

Os locais de nossa identidade, dentro da
sio muitos. Com aqueles que lutam

pela libertagSo, podemos reconhecer a natureza hete-
rog€nea de nossa inscrigio em textos coloniais da his-
t6ria e dos discursos culturais do imp6rio. Aqueles de
n6s que s5io blan precisam ter cuidado com a redisse.
minaqdo da opressSo em nossas tentativas de dar a
'voz" aos ouiros. Novos cen6rios da ag€ncia estdo
surgindo nas fronteiras da instabilidade cultural, no
ato transgressor da lembranga e por meio da negagSo
e do remodelamento da consci€ncia predat6ria nos
esPagos entre as negociag6es e tradug6es culturais.

Marcos Sanchez Tranquilino e John Tagg (1991)
referem-se a isto como a fronteira, o espaqo entre-meio
que Gl6ria Anzaldria chama de la frontera. E o espago
de fronteiras qtre precisamos revisitar, nio apenas nas
teorias de fronteira da academia, mas tamb6m nas
contingGncias vivas da luta revolucion6ria. Identidades
cle fronteira dizem respeito ao fazer; ao engajamento
em id6ias e relaq6es pelo conhecimento encenado e



corporal, um conhecimento que este representado nasvidas de Paulo Freiru, 
-lo:u L"*"*Uo"if Rosa parks,

Che Guevara, Malcom X, Subcomanaur,i"" tut"r"os entreoutros, incluindo Jesus.
O ritmo da luta pela transformagdo educacional

e social ndo-pode mais eitar-contido r,o, i"rro, regularese sem medo do exdrcito de habalhadores marchando

:Idl::lt^. aos.porrdes de ferro da liberdad", -*laesra senclo ouvido nos templos hibridos das bandisdas cidades de fronteiras, iras 
""rr""tu, espirais dovocal de uma Aster Aweke Kabu, nos sons do ason edo priy| 

-Deyd, 
nos polirrihnos p"r""r"i"o, de um blackrap protetrco, nas invocag6es de Ogr-, Iansi e Obalua€,slgruficando o que aparenta ser o iildncio ensurdecedorqa vrda cultural na qual as identidades s6o mapeadasnio apenas pela diversidade, mas sim pefa aifirenga
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CAP(TULO 3

TERROR BRANCO E AGENCIA
DE OPOSIQAO: por um
multicultur alismo critico

Nada pode ser denunciado se a denrincia
for feita dentro do sistema ao qual per-
tence o que 6 denunciado.

(fulio Cortiizar, Hopscotch)

Na medida em que nos aproximamos do ano
estamos, cada vez mais, vivendo identidades
las que nos ajudam a ajustar nossos sonhos e
de acordo com os termos do nosso aprisiona-
com-o sujeitos "esquiz6ides"l em um mundo
artificialmente. Estas identidades fac-similadas
vas s6o negociadas por planejadores financeiros,
aSor.es empresariais e estrategistas de marketingqe niciativas de corporaq6es transnacionais,

o tuna elite euro-norte-americana branca, pri-
a controlar bancos de informagdo e a ater-

a. maioria da populagdo com um estado de
to material e intelectual. Com poucas (se

F'$uizoides 6 aqui utilizado como uma variagdo de esquizo.. (N. da T.)
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houver _alguma) propostas eticamente convincentes para
a transformaqio - ou atd mesmo para a sobreviv€'ncia

- n6s temos nos tomado ciber-n6rnades cujas habita-
g6es tempordrias tomaram-se qualquer circuito eletr6_
nico (se houver algum) disponivel. Em nossa cultura
p6s-modema predat6ria e hiperfragmentada, a demo_
cracia 6 mantida atrav6s do poder de controlar a cons_
ci€ncia e de semiotizar e disciplinar corpos atrav6s do
mapeamento e manipulaqio de sons, imagens e infor_
mag6es e de forgar a identidade a refugiar-se em formas
de subjetividade crescentemente experienciadas como
isoladas e separadas de contextos sociais maiores. Agor4
a id6ia de cidadania democr6tica tem se tomado Jin6_
nimo de cidaddo e cidadd consumidores e privados e
da crescente subaltemizagdo do Outro. A representagdo
da realidade atrav6s do patrocinio empreiarial e da
cultura promocional tem impedido a lula pelo estabe_
lecimento de esferas priblicas democr6ticas e incentivado
a dissolugio de solidariedades hist6ricas e formas de
comunidade, acelerando a experi€ncia do tempo nar_
rativo circular e da desintegragdo p6s-industrial do
espago priblico. A proliferaq6o e a fantasmagoria da
imagem t€m apressado a morte das estrufuras de iden_
tidade modemistas e conduzido grupos e individuos
pala um mundo de cidadania cyborg no qual os Outros
individuos s6o reconstituidos atravds di imperativos
de mercado como uma montagem coletiva do eies contra
o nosso nds.

O debate sobre o multiculturalismo

Nio 6 segredo algum, especialmente ap6s o levante
ocorrido em Los Angeles - ou como 

-Mike 
Davis

i[ii
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clrama de "L. A. Intifada"z lKatz e Smith, 1992) -'il" u midia controlada pela elite branca (a qual com

il-qti€t.i" 6 apoiada por cientistas sociais brancos gue

*fp* as vitimas) tem ignorado as condig6es econ6-

sriias e sociais respons6veis pela causa daquilo que

tomel West tem definido Para as comunidades afro-

lgrericanas como um "niilismo crescente de vicio em

drogas, alcoolismo e homicidio generalizados e um
creiimet to exponencial de suicidios" (citado em Step-

hanson, 1.988b: 276, grf.o no original)' Estas Pessoas
hmbdm t€m ignorado ou sensacionalizado as condiq6es

srriais das coriunidades latinas e asidticas, polernizando
contra seus sistemas de valores e rePresentando-os

iomo teleologicamente inclinados a explodirem em uma
turbul€ncia de rebeliio e destruigio. Estas comunidades
t€cr sido descritas como cheias de individuos que
atacam com viol€ncia a cultura dominante em um
frenesi anarco-voluntarista em um pais que possui mais
vendedores de armas legais do que postos de gasolina.
Nesta vis6o, a ag€ncia Parece oPerar fora das estruturas
e forqas de opiessdo, dos discursos policiadores de
dominagSo e das relaq6es sociais de exploragSo. As

Pessoas subaltemizadas aparecem politicamente consti-
h,ridas do lado de fora de formag6es discursivas, s6o
essencializadas como produto de sua pr6pria natureza

Patol6gica; como usuirias de 6lcool e drogas e crimi-
nogas e sio, ainda, forqadas a aposentarem-se anteci-
padamente da agOncia hist6rica e do seu valor cultural.

Al6m do mais, a midia branca tem usado o termo
racialmente pomogr6fico "selvageria", pata referir-se

. 2. Intifada 6 uma palavra drabe que significa "levante" e que
e rnuito utilizada na imprensa norte.americana nas rePortagens sobre
os conflitos na Faixa de Gaza. (N. da T.)



aos recentes atos de viol€ncia dos centros urbanos que
envolvem a juventude afro-americana (Cooper, 19g'9)r
Aparentemente o termo ,,selvageria,, foi utiiizado ini_
cialmente pelos jomais da Cidlde de Nova york, fa-
zendo refer€ncia a um grupo de estupradores do Central
Park, e era empregado apenas puru i violOncia cometida
poryovens negros. Esta palavra esteve obviamente au_
sente nas mat6rias sobre o ataque de jovens brancos a
Yusef Hawkins3 em Bensonhurst (Wailace, 1991).

Em Race, Culture ayd the City: A pedagogy for Black

!:b*.Struggle (no.prelo b), Ste"phen Haymi:d analisa
as ruinas da sociedade civil negla ap6s ier sido esti_
lhagada tanto pela imaginaqio" sup'remacista branca
SlTt: p"t"r.priiticas culturais e sociais de especializagio
tlexivel que juntas ap6iam a constituiEao da identidade
Dranca e negra em tomo da noqio do consumo buro_
craticamente controlado. Haymei est6 preocupado, em
primeyo- lugar, com a raciilizaqao do' 

""puqb 
,rrb*o

l-llt_tir ao po."tg..d9 vista das ideologias de supremacia
branca que primitivizam e patologizair os corpos negros
e que constroem discursivamente a populaqao urbiana
negra atravds de metdforas de selvai 6 mitos racistas
em torno do ex6tico sujeito negro, provocando formas
*"^ -lP-:"ieiqdo negra. O" pXrti",itur.ir,t"r""se para
naymes € a maneira pela qual as subjetividades ne^gras
s6o produzidas dentro de textos e subtextos de m-itos
culfurais urbanos, de desenvolvimento material e de
prdticas sociais nos espagos urbanos p6s_modemizados.
Com um tr6nsito impressionante em termos te6ricos,
que vai da aniilise neomarxista is consideragdes p6r

3. Yusef Hawkins foi
itarianosnobairroo.u"*lTnl,'ff T"l?*'|.ffi ff :'#j'.,t"?1"Jff
Nova York). (N. da T.)
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estruturalistas sobre o eu e as formag6es sociais, Haymes
6 capaz de captar a dor sofrida, a luta e a esperanga
vividas pelas populaq6es afro-americanas nos cen6rios
urbanos contempor6neos, onde estas comunidades apre-
sentam-se como zonas de contestagdo das pr6ticas dis-
cursivas dominantes (pr6ticas que situam as pessoas
negras como os Outros perigosos), bem como revelam
as estratdgias de sobrevivOncia das pessoas negras contra
as pr6ticas de racismo, 6dio e terror brancos ainda
prevalecentes.

A an6lise de Haymes busca explicar o impacto
do capitalismo de orientagio consumista nas politicas
de identidade negra e os efeitos devastadores da l6gica
bin6ria da imaginaqio racista branca na produq6o da
gultura negra e na biologizagio da identidade negra
has- arenas urbanas p6s-modemamente espacializadas
orde as comunidades euro-norte-americanis s6o des-

privilegiadas. Haymes tamb6m res-
as implicaq6es da culfura consumista branca na
ugdo da subjetividade negra, especialmente a ma-
pela qual a cultura do consumo da classe m6dia

nca constr6i uma organizagio espacial que transfor-
9 

"gueto negro" em lugar de prazer para o consumo
classe mddii branca. dstes espagor i" prurer est6o
tdos inexoravelmente i ideologii do livre mercado

somam-se d produqio de vizinhangas recuperadas
de 

-os brancoi e brancas consomem mrisica, esporte
oda da culfura negra com o auxilio de seus sistLmas
s€guranqa particulares, sob formas eletr6nicas de

Francra e com o apoio da policia. Lamentavelmente,
:llagens p6s-modernas com as quais muitas pessoas
S*_t" divertem com, relagio d'subclasse afio-ame-

Fo i*"g"r,r grotescas, construidas com base na

- como uma populaqio que desova jovens
9ue, na sede do desejo por sangue, vag:un
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Ituralismo conservador

As primeiras tend6ncias do multiculturalismo con-
podem ser encontradas naquelas vis6es colo-

em que as pessoas afro-americanas s6o repre-
como escravos e escravas/ como servrqars e

aqueles que divertem os outros, visdes que es-

tiveram fundamentadas nas atitudes profundamente
auto-elogiosas, autojustificat6rias e profundamente im-
perialistas dos europeus e norte americanos. Tal postura
retrata a Africa como um continente selvagem e bdrbaro
ocupado pelas mais inferiores das criaturas que er€un
privadas das graqas salvadoras da civilizaqdo ocidental.
Ela pode tambdm ser localizada nas teorias evolucio-
nistas que apoiaram a politica de destino manifesto
dos Estados Unidos, a generosidade irnperial e o im-
perialismo cristdo. E pode, mais profundamente, ser
compreendida como um resultado direto do legado de
doutrinas da supremacia branca que biologizaram as
populaq6es africanas como "criafuras" ao compar6-las
com os estdgios primordiais do desenvolvimento hu-
mano. As pessoas africanas eram comparadas, pela
sociedade branca, aos animais selvagens ou is crianqas
cantantes e danqantes de coraq6es d6ceis. O estere6tipo
primeiramente mencionado levou um menino negro de
10 anos de idade - Joseph Moller - a ser exibido
em um zool6gico da Antu6rpia na virada do s6culo.
Mais pr6ximo de nossas casas e menos remoto no
tempo 6 o caso de Ota Benga, um garoto "pigmeu"
exibido em 1906 na Casa dos Macacos no zool6gico
do Bronx como sendo um "homunculus africano" e
como o "elo perdido", sendo encorajado pelos mante-
nedores do zool6gico a agarrar as barras da jaula com
sua boca aberta com seus dentes i mostra (Bradford
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legado colonialista da supremacia branca. Mesmo que
eles se distanciem das ideologias racistas, os multicul-
turalistas conservadores disfarqam falsamente a igual-
dade cognitiva de todas as raCas e acusam as minorias
malsucedidas de terem "bagagens culturais inferiores"
e "car€ncia de fortes valores de orientaqio familiar".
Esta posiqio "ambientalista" ainda aceita a inferioridade
cognitiva negra com relaqdo aos brancos como uma
premissa geral e oferece aos multiculturalistas conser-
vadores um meio de racionalizarem o fato pelo qual
alguns grupos minoritdrios s6o bem-sucedidos enquanto
outros n6o. Isto tamb6m oferece )r elite cultural branca
a desculpa que precisam para ocup.u desproporcional-
mente e irrefletidamente as posiq6es de poder. Eles n6o
sdo diferentes dos lnscripti da organizagio cat6lico-ro-
mana de direita, Opus Dei, que buscam, intelectual e
culfuralmente, seqi.iestrar ou impedir o acesso de seus
membros aos instrumentos de andlise critica da vida
social com o objetivo de manterem seu poder de ma-
nipulaqio e propagandizaqSo.

Um projeto particularmente ofensivo do multicul-
hrralismo conservador ou empresarial 6 o de construir
uma culfura comum - uma trama de texfualidade sem
costura - propensa a anular o conceito de fronteira
atrav6s da deslegitimaqdo das linguas estrangeiras e
dialetos 6bricos e regionais. O que em outras palavras
significa um ataque persistente contra o inglds ndo-oficial
e um boicote ir educaqdo bilingi.ie (Macedo, no prelo).
O entendimento de Gramsci sobre este processo 6
instrutivo e 6 articulado convincentemente por Michael
Gardiner:

Para Gramsci, a caracteristica politica da lingua estava
muito visivel na tentativa da classe dominante de criar



um ,,clima,, 
culfural comum e de ,,transformar,, 

a men_talidade popular atrav6s da imposica
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lres P;:.l'J ::::Xff 
",::i fiilH:T["":g:preendidos...o que foi y "rp".t" i-mpo.tunte na ten_tativa do Estado.de estabelecer 
"^"-.i"f".^idade lin_gii(stica. Gramsci_ramUer" .oiffijJu q,r" a manu-tengdo de dialetr

traba rha dores ; 
xi,.{,:.# r: ji,,iil i :'^am;n ;lirica e cultural. (Gardiner, i9;;,t6;"

Al6m da sua posigio sobre cultura comum eeducaqio bitingrie, hi outras..;;;;, ;;;; q""* o mul_ticulturalismo ionservad:, g; ;t"1"U"0.. Em pri_meiro lugar, ele recusa_se a tratar a branquidade comouma forma de etnicidaa" 
", "o 

-f*J_rl,'t 
r*" a bran_quidade como uma norrna invisivel airav6s da qual

iE:in[',XH:' "ff:l*:ltT 
il;s"Jl"*j:?

frente por Diane Ravitich, Arthur Sch-fsliger Jr., Lprnej,.n. clgney, Chester Ft- ;;; 
-"ir,.,,rr" o termo"diversidade,, para encobrir u iJ"ofogiu iu a""imitagao
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qrre sustenta a sua posigdo. Nesta visdo, os grupos
dtnicos sio reduzidos a "acr6scimos,, i cultura-domi_
nante. Para ser "acrescido,, i culfura dominante dos
Estados Unidos, voc€ precisa primeiro adotar uma visio
consensual de culfura e aprender a aceitar as norrnas
patriarcais essencialmente euro-norte-americanas do pais
"hospedeiro". Terceiro, como mencionei anterior-e'r,t",
o multiculfuralismo conservador 6 essencialmente mo-
noidiom6tico e adota a posigio de que o inglOs deveria
ser a fnica lingua oficial. E 6, com freqri-€nci4 viru_
lentamente oposto a programas educacionlais bilingties.
Quarto, multiculturalistas conservadores definenipa_
dr6es de,desempenho,. que est5o previstos no capital
cultural da classe m6dia anglo-americana, prua tola a
juventude. Quinto, o multiculturalismo conslrvador nio
guestiona o conhecimento elitizado _ conhecimento
que 6 mais valorizado pela classe m6dia branca nor_
te-americana - para quem o sistema educacional 6
direcionado. Em outras palavras, ele tamb6m nio in_

lerrgga regimes dominantes de discurso e pr6ticas cul-
turais e sociais que estio vinculadas i dominagdo global
e que est6o inscritas em convicqdes racistas, thsiistas,
sexistas e hom6fobas. O multiculturalismo conservador
deseja assimilar os estudantes a uma ordem social

TlYtt" ao argumentar que todo membro d.e todo grupo
€hnico pode colher os beneficios econ6micos dasldeo_
logias neocolonialistas e de suas prdticas econ6micas e
sociais correspondentes. Mas, um pr6-requisito para'Juntar-se i furma" 6 desnudar-se,'desraiializar_se e
despir-se de sua pr6pria cultura.

Recentes textos conservadores populares que se
posicionam firmemente contra o multiiulturatismo li-
beral, liberal de esquerda e contra as suas tend€ncias
criticas incluem os seguintes trabalhos: The Way of the



Wasp: How it Ma(,Amyica, and How it Can Saae it eSo to Spmk de Richard q;;.ilt*" The Disuniting ofAmerica: Reflections^on a Multicutturit io"rrty de Arthurschressinger Ir. u r?. prii;; N;;;;;;r"iuicide, An Essayon Immigration and Multiculturat;;; iriurrr".,"" Auster.De acordo com Stanley Firh-il99d, 
""r", textos, queapelam a uma unidade 

"""ior,ui" "il;d;" harmoniosa,po{em ser prontamente relacion;;G primeiras cor_rentes do cristianir
eraodesejo;$;'.f .q:(:rJ?Itr:':jTff;?r:"r"H:
assegurado nos Estadoj t,nidos) ; l;;"r*r"ismo social(as raizes 6bricas d
uni dos,a; -;;;; T"L'ffff#:j.;'?Jff 

"0:'" 
:"J#;natural). Um reflexo e reforEo d";;;;lq6es afirmadaspor aqueles autores. (que sio d"";;;r;.r Fish comoracistas nio no sentido au q"u 

"i", ",lrj_""* buscam
Lt:bllg$."o de grupor, mi" a" p"rp"t""rem estere6_trpos raciais e apoiarem as instituig6;r;"" os promo_vem) 6 o 

"*u*" sar{ usaao ;;#s do segundograu p.ua a admissio nas universil;; Fish observaque um dos autores deste teste, C"ri E"-pUell Brigham,defendeu em seu A st";;;j"^il)*if,il*iligence umaclassificagdo de ragas que identifi"o,., o" ,,O.aicos comoa ra9a superior e, em ordem au"r"r"*t", sifuou asragas menos superiores^como os 
"fpi""", _uditerr6neos,onentais, novos orier'i p;;;;;;fi :,"*,il'rlii?L::T [1ffi T;The Passing of The Grmt Race (Fish, 1992) e refletiatrabalhos u.rop".r" anteriores, t"l, ".*. f, sai sur l,ini-galit| de races humaines, um testamento de quaEo ve

4' sAT 6 um exame de quarificagio semerhante ao vestibularno Brasil. (N. da T.)
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lumes ir superioridade racial alem6 escrito por Joseph
Arthur (Comte de Govineau) e Decline and'Fall of ,ihe

Ronun Empire de Edward Gibbons, um trabalho q,r"
culpa a _miscigenaqdo pelo declinio da civilizaqao (pie_
ter,*, 1992). Sem surpresa, esta hierarquia foi confirmada
em runa andlise comparativa da inteiig€ncia desenvol-
vida por Brigham posteriormente. A biblioteca do Ser_
vigo de Testes Educacionaiss ainda leva o nome de
Brigham (Fish, 1992). Tamb6m problem6ticas, como
Mike Dyson aponta, sdo as teorias que ligam o racismo
branco ao determinismo biol6gi"o, io-olpor exemplo_
as recentes discuss6es sobre a ,,teoria da melanina,,'na
-qual 

os 
-pesquisadores/as negros/as compreendem a

branquidade como um estadJ de defici€niia gendtica
que faz com que as pessoas brancas {am violeniamente
cgltla as negras por causa dos sentimentos de inferio_
ridade de cor dos brancos (Dyson, 1993).

,Quando a gente compara as virtudes dos WASP6,
re-ssaltadas por Brookhisei, com as virtudes dos nio_
WASP (aquelas das pessoas latinas, orientais e afro_
americanas) n6s percebemos as virfudes ocidentais dos
primeiros - consci€ncia, anti-sensualidade, indristria,
uso/ sucesso, e consci€ncia civica _ sendo destacadas
como mais norte-americanas do que as menores das
virtudes daqueles riltimos - self,.iiuti*rid"d", ambiqdo,
satisfaqio, inseguranga e consciGncia de grupo. isto
tamb6m reflete um prestigio das linguas oCidentais
(ingl6s, franc€s, alemd_o, e grego antigo) sobre as linguas
ndo-ocidentais (veja Fish, 19t2). Sulostamente, as lin_

5. Entidade que escreve. pr€para e desenvolve o SAT. (N. da T.)
6 WAS^P € uma sigta e quer dizer White Anglo-Saxon person,

em portugu€s significa pessoa anglo_saxi branca. ("w. au f.)



guas. europ6ias ocidentais sio as dni<suficiente b"r" "u"oll;-" ::: 
j:, unrcas sofisticadas o

cia". A urr"u ojftT"*.u verdade cc

a u,,,c,i',TJ *:",r:'*j:;"*n"$:::F,g"ffi-
erro epistemol6sico .,,o'-;^.:.:ltu"e baseada em um

triStii;t?i:i:"Hffi Lx"xf$nhTtrque confere A linrj"ji:,:""t''#rH:ift*#,T;ii$:il:;
camente vincula a
preensdo, u* "#^II1F . 

gq'ffi":"-t[:::::fr
prdvio a. i"iirr" riillT"nto 

tiicito ou um 
"onr,i"i**lo

i,-iqi;c"F;,*:?;^ltil'ff ;1,tfi ffif"H{gtrcos sdo vistos como air"tum?ile i"rrulror,"aos i 6ticaou d politica atraves 
^O:."_ 

,* i-u.io.."rporrd6nciaorreta (Norris, tggo). A ri"g"",-ilr,;ri.*", 6 elevada
ililJ?ltrrj;" 

"!-""""iua"'" 

-au 
v"erdade,, que a

politico. ;;" :i:u 
posicionamento o" 

"-u*uri..ur,to;"w*iir$;"fit]lffxffir'$#
a expansSo a", utff 

e-serve como um artificio pari
ari.il u"r 

"ofr] ;Tt:,-l?t*"t de dominaqao' Nio 6

;:Hri*ilii'i,#H:t,'ilirillTiln:i::
1 11i"0,,"r", 

:;",'{tl": ii*T"'lT,; H: ::T#Ha base da est6tica nactgn{ ;;; i].l"o..o"""rvadorade civilizaqdo e cidadani" 
.9 il;;;o _,iti",rrt rralismoconservador assegura o tirJi,o uol"r,u.uT .o*ponentes

;:J:X"::;H:'J::."^1":*o'{i;;;;,"""discursos,
Li.*ph:*"";;';ff:illi;?,:":,':1,;:.:H"",:,Tjcultura. o que enriquece ai"i"rrr.i"_""L urtu perspec_
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6 uma cpistemologia que privilegia a l6gica de
tsugao de narrativa de causa-efeito (veja Norris,

Neste caso, quocientes de intelig€ncia e resultados
:testes tomam-se o reposit6rio primeiro da exegese
brit6ria no que constitui uma cidadania escolar bim-

a. Felizmente, como Foucault aponta, a subjeti_
nio 6 constituida somente por discursos e prd-

autodefiniEdo e.subjetividade baseadas em concep_
s mais progressistas de justiga e liberdade.

sociais de subjugaqio. Formas de multiculturalismo
o, liberal de esquerda e humanista liberal v€em
diferente "pr6tica do e11", bem como novas formas

ulturalismo humanista liberal

O multiculturalismo humanista liberal argumenta
que existe uma igualdade natural entre as pessoas
brancas, afro-americanas, latinas, asi6ticas e outras po_
pulag6es raciais. Esta perspectiva 6 baseada na ,,igrial_
dade" intelecfual entre aJ raeas, na sua equivalSncia
cognitiva ou na racionalidade iminente em todas as
raqas.que lhes permitem competir igualmente em urna
sociedade capitalista. Entretaito, so6 o ponto de vistado multiculturalismo humanista liberal, a igualdade
est6 ausente nos Estados Unidos nio por causa da
privagdo cultural das pessoas latinas " .r"g.ur, *""
Porque as oporfunidades sociais e educacionais ndo
exrstem para permitir a todos competir igualmente no
mercado capitalista. Diferente das 

-conceigdes 
conser_

Ildor1: esta outra postura multiculturi icredita que
as restrig6es econdmicas e socioculturais existentes po_
dem ser modificadas e reformadas com o objetivo de
se alcangar uma igualdade relativa. Esta vis6o resulta



freqtientemente em-um humanismo ebroc€ntrico e opres_sivamente universalist" 
^^" 

qJu" ;;;;" tegitimadorasque govemam a substAncii da cidadania sio identifi_cadas mais fortemente com as comunidades politico_culfurais anglo_americanas.

Multiculturalismo liberal de esquerda

O multiculturalismo liberal de esquerda enfatizaa diferenga cultural : sug:re que a dnfase na igualdade
1:: *t"r abafa aquela, iir"r"ig* 

""i**r, importantesentre elas, as quais seo responsirrui" poi-"o_portamen_
tos, valores, atifudes,-estiios cognitivoi e praticas sociaisdiferentes. Esta tend.€n"i" ud;;;;-i"*Uel" que as prin_cipais correntes dentro do multlcult"iufi"*o escondemas caracteristicas e diferengas relativas i rag4 classe,g€nero e sexualidade. Aqueies u uq""fu" que trabalham
L:T: destl.gerspectivi t6m umi t"iacr,"iu a essen_clatr?ar as diferencas 

.culfurais e, portanto, ignorar asituacionalidade hist6ri." 
" ""il*r 

talaTr"r"nqa, 
a qual6 compreendida como uma forma de significagio reti_

].11 .d" 
suas. restrigOes histOricas 

" ,*i"*. Isto 6, hiiyi t":g6icia a ignorar a diferenEu 
"o*o uma cons_truqio hist6rica e social que 6 

"or,rtit 
rti.ru do poder

!e 
replesentar significaaor. ar*rr,"_r", Jom freqrldncia,que exista uma ,,f6mea,, 

autdntica ot'r'.r*u experi€nciaou maneira de estar-no_mundo ,,afro_americana,, 
ou"latina". O multiculfuralismo fiU"r"i a" 

"squerda 
trataa diferenga como uma ,,ess€ncia,, que existe inde_pendentemente de hist6ria, cultura e i;r. Na maioriadas vezes solicitam ao""*Jol-a"til].,tiaade antesde iniciar o didlogo.
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Esta- perspectiva, geralmente, situa o significado
atrav6s da id6ia de experiGncia ,,aut6ntica,, "na 

falsa
qrcng.a de qu; a politica de localizaEio de uma pessoa,
de alguma forma, garante previamente uma postura
"politicamente correta,,. Ou mesmo a proximidade ffsica
de uma pessoa ao oprimido,/a ou sua pr6pria localizaqdo
como uma pessoa oprimida oferece supostamente uma
autoridade especial a. partir da qual se fala. O que
muitas vezes ocorre € que um p^opulismo elitista seconstr6i na medida em que prof"iroru, dos bairros
pobres das grandes cidadei, articuladores de sindicatos
ou aqu.eles engajados em polfticas ativistas, estabelecemvn pedigree de voz baseado na hist6ria pessoal, classe,

f:::j.:"1: e. experiGncia. Aqui o polit'ico 6 freqrien_

:"T:"* reduzido apenas ao pessoal no qual a tloria
e orspensada em favor da identidade pessoal e cultural
l"t-o-,P,t-t"t, 

de uma pessoa. E claro qL" " experi€ncia

Hl:1 O"_ uma pessoa, a raea, a claise, o gdnero e a
l\t?.na s6o importantes na formaEao de sualdentidade

L*:"-ffi ,il'1"J"1?:H'J"J1H,J'"0":.i"".f ilT:complexrctade discursiva e ideol6gica de suas formaEdes.
E claro que quando uma pessoa fala, ela o fazsempre a partir de algum lugar 

-(Hall, 
1991), mas este

Processo de produgdo de significado precisa ser inter_
I:F,"d" para que se possa entender 

"oir,o 
u identidade

:_sra 
s:ncl-9- produzida constantemente atravds de umlr:g: t diferenga relacionado e refletido por relag6es,rormaq6es e articulaq6es ideol6gicas e disiursivas quese deslocam e se conflitam (veli Ciroux, fSS2 e Scott,

:997) . A 
-experi6ncia precisa ser reconhecida como o

::111. de produgio ideol6gica e de mobilizagdo dosdretos e pode ser examinada atrav6s da imbricaqio emnosso conhecimento local e universal e nos modos de



inteligibilidade e suas relaq6es com a lingua, com o
desejo e com o corpo. Como foan Scott observa, ,,a

experiGncia 6 uma hist6ria do sujeito. A lingua 6 o
espago da atuagdo hist6rica,, (1992: 3\. E chro que eu
n6o. 

-estou argumentando contra a importAncia ia ex_
peri6ncia na formagio da identidade politica, mas, em
vez disso, estou apontando que ela tlm se tomado a
nova autorizaqio para a legitimaEio da validade in_
contest6vel e do trAnsito politico dos argumentos pr&
prios de urna pessoa. Isto tem resultado, com freqii€ncia,
em urna forma de elitismo acadGmico. Nestes casos, a
autoridade do acad€mico ou acadOmica nio est6 apenas
sob ataque (e, certamente, em muitos casos), mal tam-
b6m tem sido substituida por um elitismo populista
baseado.nos pap6is de identidade da pessoa-que est6
realizando o trabalho.

Multiculturalismo critico e de resist€ncia

O multiculturalismo sem uma agenda politica de
transformaqSo pode apenas ser outra iorma de acomo-
daq6o a uma ordem social maior. Eu acredito que pelo
fato de estarem imersas no discurso da ,,refor'm a,;, as
posiqdes humanista liberal e liberal de esquerda sobre
o multiculturalismo n6o conseguem av.rngar em urn
projeto de transformagdo social. Considerando isto, estou
desenvolvendo a id6ia de multiculturalismo critico, a
partir da perspectiva de uma abordagem de significado
p6s-estruturalista de resistOncia, e enfatizando o papel
que a lingua e a representagdo desempenham na cons-
trug3.o de significado e identidade. O insight p6s-estru-
turalista no qual estou me embasando situa-se em urn
contexto mais amplo da teoria p6s-moderna - aquele
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arquipdlago de disciplinas que estd disperso no oceano
da teoria social - que afirma que signos e significaq6es
sio essencialmente inst6veis e em deslocamento, po-
dendo apenas ser temporariamente fixados, dependendo
de como estSo articulados dentro de lutas discursivas
e hist6ricas particulares. A perspectiva que estou cha-
mando de multiculturalismo critico compreende a re-
presentaqio de raqa, classe e g€nero como o resultado
de lutas sociais mais amplas sobre signos e significaqSes
e, neste sentido, enfatiza nio apenas o jogo textual e
o deslocamento metaf6rico como forma de resistdncia
(como no caso do multiculturalismo liberal de esquerda),
mas enfatiza a tarefa central de transformar as relag6es
sociais, culturais e institucionais nas quais os significados
sio gerados.

A partir da perspectiva do multiculturalismo cri-
tico, a conservadora/liberal da igualdade e a Gnfase
liberal de esquerda na diferenqa formam uma falsa
oposigdo. Tanto as identidades formadas na "igualdade"
quanto as formadas na "diferenga" s6o formas de l6gica
essencialista: em ambas, as identidades individuais s6o
presumidas como aut6nomas, autocontidas e autodiri-
gidas. O multiculturalismo de resistdncia tambdm se
recusa a ver a cultura como nio-conflitiva, harmoniosa
e consensual. A democracia, a partir desta perspectiva,
€ compreendida corno tensa - n6o como um estado
de reliq6es culturais e politicas sempre harmonioso,
suave e sem cicatrizes. O multiculturalismo de resis-
t€ncia ndo compreende a diversidade como uma meta,
mas argumenta que a diversidade deve ser afirmada
dentro de uma politica de critica e compromisso com
a 

-;ustiga social. Ele tem de estar atento ir noq6o de
"diferenqa". Diferenqa 6 sempre um produto da hist6ria,
culfura, poder e ideologia. A diferenga ocorre entre



*.

crols grupos e entre muitos grLlpos e deve ser com_
preendida em termos.das especiiicidades d" ,.ra pro_
duqdo. O multiculturalismo .iiti.o questiona a constru_
gdo da diferenga e identidade em reiaqao a uma politica
radical. !h. r: posiciona contra o romance neo_rmperial
com etnicidade monoglotica, sustentado em uma expe_
riencia compartilhada ou ,,comum,, da ,,Am6ricu,, 

q.,u
esta associada is tendencias conservadoras e liberais
do multiculturalismo.

.. Vistos a partir da perspectiva de um multicultu_
ralismo critico, os ataques conservadores contra o mul_
ticulturalismo (de ser separatista e etnocGntrico) revelam
a compreensio errada dos seus porta_r,ozes da cultura
b.ranca anglo-americana de que a sociedade norte_ame_
ricana fundamentalmente constitui relaq6es de acordo
ininterrupto. A visao liberal ,".u" puiu sublinhar aid6ia de que a sociedade norte_americana e simples_
mente um fcirum de consenso com diferentes pontos
de vista das minorias acrescidas por enxerto. N6s nos
deparamos aqui com uma politica de ph_rralismo que
rgnora amplamente as ag6es de poder e privildgio. Mais
especificamente, a perspectiva liberal ,,envolve uma
exclusio incidiosa de qualquer politica de transformagdo
e.strutural que estiver em con.sideraqAo: ela encobre e

9:f-,". relaqoes globais ou estrutur.ris de poder como'icleologicas' e 'totalizantes,,, (Ebert, no prelo a). Al6m
disso,, ela_ pressupoe harmonia c concordii _ um espaeo
sem disturbios onde a diferenga possa coexistir. Dentro
de tal espaqo, c'rs indivicjr-ros s.1o convidados a se des_
pirem de suas cararcteristicas positivas com o intuito
de se tornarem cidadaos e cidadas norte_americanos
clescorporificados e transparentcs (Copfec, 1991; Rosaldo,
1:8:), lma prdtica cr-rltr-rral que cria o'que David Lloyd
(1991: 70) chama cle ,,sujeito.",.,-, 

p.,,pii"dade,s,,. Neste

sentido, c'rs cidaclAos sdo capazes de ocupar um lugar
de "pura intercambialidade". Isto confere ao sujeito
branco universalizado um .sfafrs privilegiado. Tal pro-
posigao ei perigosamente problemdtica. Chandra Mo-
hanty (1989/90) obsen'a que a diferenga n6o pode ser
formulada como a negociaqio entre grupos cultural-
mente dir,'ersos contra um furrdo de variaqao benigna
ou contra uma presumida homogeneidade cultural. Di-
ferenga e a compreensao de que os conhecimentos sao
forjados em histirrias e sAo estratificados a partir de
relaqoes de poder diferencialmente constituidas; isto
quer dizer que conhecimentos, subjetividades e prdticas
sociais sio forjados dentro de "esferas culturais inco-
mensurdveis e assim6tricas" (1989/90: 181).

Homi K. Bhabha faz a licida observaqio de que,
ao atribuirem o racismo e o sexismo da cultura comllm
exclusivamente i "l6gica bdsica do capitalismo tardio
e a sua fachada patriarcal", os esquerdistas estao, na
realidade, fornecendo um 6libi para o argumento da
cultura comum. Neste sentido, a cultura comum 6
transformada em uma forma de critica etica do sistema
politico que supostamente aiimenta uma unidade dentro
oo sistema de diferencas. O conceito cie alteridade
cultural e tomado superficialmente para celebrar um
"conjunto de discursos culturais'nacionalmente-centra-

$os' {num eixo amplo da direita a esquerda) " (1992:
235). Compensa cit.r; extensamcnte .r nogao de Bhabha
sobre cllltLlr.r c()mllm como a regulaqao c normalizag.lcr
da diferenqa:

Co61r [11{115, os mitos c]a "unirlacle" tla n;tgio, a culturir
c()n1Llm I uml estrategra ideoltigic.t pntfunclame nte con-
flitante. I:l.r e a rleclaragio cla fi rlentocr;itica em trma
stli:red;tclL' plrrr,tl c tlivers..t e t:, ao ntesm() tempo, uma
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defesa contra as- demandas reais e subversivas que a

at# ffl:rlardiferensa 
turt"tui- -u 

aquisigao de poder
si^pr",il"i""g",::ft ;:rj",,:, jll[t':iT""***f f:rentemente sexista ou racista _ ;;, causa da l6gicaor rl::^1: 

:t_r 
ta tismo t..ai" J a r rI"' r..r,uo" pa triarcal_ lronrcamente oferece ao argument" a" ,,..ift"r" 

-.J
mum,, o rilibi de que 

"f" ""i'"rriiu. a .rirao de umacultura comum 6 percebida ..-, 1""o" uma missio6tica cujos 
"no:":.-1::ld_"_ "rr*""If*, profilaricamente,as imperfeiq6es e exclusdes do sistemaiolitico na medidaem que ele exista. A graga 

",r.uu*r". de uma culfuracomunal 6 supostamente-a coexist6n.iu' q.r" 
"f " 

estabeleceentre as diferengas sociais _ 
"t"i.iala"r, il;;;,i"",sexualidades _,,uma.inti^ugr"-J",ii.,urtaneidade 

que
::1r" iT tempo vazio t".""ge;"o; que solda estasvozes diferentes
da "comunid"d'^ ":-:-- "unissono"' q"" e 

""pt"*i"o
(Bhabha, drr';4t-?l.temporanea da cultura 

"'""ioi"i;
As posiq6es conservadoras e liberais sobre a di_versidade constituem, muito f.uq.i"rt"iu.te, uma ten_

:11i_l: compreende. u ."lr"r=u'-";; um bdlsamocahante _ o resultal-o. du disc6rdia hiJ,u.i"u _, umaesp6cie de presente mitico 
""d;;;r*tinatidades doconflito hist6rico foram gentilmente 

"Jrr"ior,uaus. Estando 6 apenas uma visd"o _,f,g6;;; l"e .,.,tt r.u, eta 6profundamente desonesta. Elaignoia a-importdncia doengajamento em dessensos 
1eT lfg"n"-rio_"r,tor) paracontestar as formas hegem6nica, e" ;;;_agdo e paraafirmar as diferencas. As posigo"" iiU"*i" e conserya_doras de cultura i":r^{1.;ffiffi;: a justisa jiiexiste e precisa apenas ser igualitariamente distribuida.Entretanto, tanto educaaoru! il;rJ'"ri"o"",es preci-sam perceber que a justiga 

"'ar-"rirt"'iimplesmenteporque a lei existe. A justiia p.u"i"u 
"li"ontinuamente

726
t27

e sua luta constantemente definida (Darder, 1992).
queg!6o gue _eu quero colocar para quem trabalha
imbito da educaqio 6 a seguinte: As educadoras e

culfurais t6m acesso a runa linguagem
gue lhes permita criticar e transformar o suficlent6 as

culturais e sociais existentes que sio defendidas
conservadores e liberais como unificantemente

ticulturalismo critico e as politicas de
ificagio

Uma vez que toda experi€ncia 6 a experi€ncia do
icado, precisamos reconhecer o papel que a lingua
rpenha na produqio de expeiiGhcia. Voc6 nao
uma experi€ncia e entdo procura uma palavra
descrev€-la. Em vez disso, i lingua ajuda a cons-
a experi€ncia ao oferecer uma estrutura de inte_

ligibilidade ou um instrumento mediador por meio do
3yl .as experiOncias possam ser compreendidas. Em
vez de tratar sobre i experiGncia, 6'mais adequadb
abordar sobre os "efeitos iu 

"*puri6r, 
cia', (Zavarzadeh

e Morton, 1990).

A lingua e o pensamento ocidental sdo construidos

ll*: r* sistema de diferengas organiza do de facto e
*^Jyrr. como oposiq6es bir,eriu""- Lranco/preto,L^_: , f_ ---t--- vrErlv/ t/rt!v,

::/^tlt-,, norma.l/Perturbado etc' - com o primeirotermo.sendo privilegiado e designuao-"o*o o termodefinidor o,r i ,,orrriu do signifi&ao .rrtt rrut, criandouma hierarquia dependente. Ainda, o segundo termo
nao existe realmente fora do primeiro, *a-s .o* efeito,
existe,dentro- dele, muito embora a l6gica falo-logoc6n-rrca da ideologia supremacista branca"faqa voc€ i"*u,



que ele existe foria'o.,,*i.,-ril,ff jT.'?iL:jj,&Anru;" j."",:$:
entre significante e-significado Z-i;;;;r, e instdael. Osslgnos sio parte de nma f"t" ia"olO"gica que cria umr:qt*" particular de represent"cao qigitimar certa realid"a"'."it"r"'r];;":_:il;Jtlr;
3l;ilH::'iT",.t"" "- "o"u "o"iliua" ; ;;;;;;
-;f.i";_;;;;;i:ttt tais como "negro",',black,, J

De acordo com T11esa Ebert (1991b), nossas forrrasatuais de ver e asir estdo sendo di".ipiir,uaus para n6satrav6s de formis.g". ,isdi;;e;;;1fi 6, arraves de
::1^.j de intetigibiliaaa8 e Jil;# ideol6gicas deconstrugdo de sentido. Ao rejeitar 

" "l-r6,i"u das prii_ticas significantes de S"u".uri"-G';; 
"r. continuadono p6s-estrufuralisr

::,.,.?ii:;i!::;ilill"JTliil3."":1i"iJ"",",i:;:ffi :T:pratrcas significantes como ,,um 
"or,j,.rnio 

de operagdesmateriais envolvidas 
"* ,"tuq6u";;itffi e econ6micas,,(p. tl7). A autoratimente,q";;J-;'"'r"#'1":igffI;::J::l;::T;

requerem distinq6es u .r".:T feitas eni.e os grupos,atravds de formas de .significaEa;;;.o objetivo deorganizar as pessoas a" "u"orao'lo;"u'rlr" 
distribuigaodesigual ae piivitegio 

" poa"r. 
!v'' q''

Para ilustrar a 
-1o-fitjca 

de significaqio que vigorana construqio e formagio de 
""i;"iiJi"aes racistas,Ebert oferece o exemplo'dr;"i;";","'qr", 

os termos"negro' e ,,black,, ie_.,iao L_prt"sTo;, dentro depoliticas raciais nos F,s124e, rj,.;;J iTIJ'.".,r" quando
3..1u_1To 

"negro" tomou_se ,*u *ur"u imutiivel daorterenga e naturaliz,
ao" *i" ;; 

.;;il;"#lT,",TT,t":X':"A,:& 
:"::T:
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redefinido na cultura branca dominante para significar
criminalidade, violOncia e degeneragao soiial. Ist-o ficou
sruito evidente nas referCncias sobre Willie Horton na
campanha de George Bush e ficou tamb6m muito claro
no veredicto do caso 

-Rodney King, em Los Angeles.
Foi muito visivel tamb6m na midia, na cobertui do
julgamento de O. I. Simpson.

exemplo da teoria de assimilagao do ,,caldeirdo,,z 
ali_

mentada por uma politica de significagdo. Ent6o deve_

7. Mais uma vez o autor utiliza a expressdo melting pot(caldeirdo).
Um conceito bastante comum nos Estados Unidos e que representaa id6ia conservadora de que, naquele pais, todas as culturas estdoigualmente dissolvidas em um ,,caldeirio,,. (N. da T.)

Carlos Mufloz lr. (19g9) revelou como o termo
"hisp6nico", em meados dos anos 70, tomou_se umaopolitica de identidade 6tnica branca,, que menospre_
?ava e, ds vezes, rejeitava a base culturalmexicana das
pessoas m6xico-americanas. Mufloz escreve que o termo
'trisp6nico" 6 derivado de -HispAnia,,, nome que os
romanos deram ir peninsula Ib6riia que, em sua grande
Parte, se tornou a Espanha e que enfatiza implicitimente
a .cultura europ6ia branca da Espanha, a custo das
culfuras nio-brancas que t6m delineado profundamente
as experiEncias de todas as populag6es latino_america_
1u"" (p. 1L). Este termo 6 cego-i ."ulidud" multirracial
das comunidades m6xico-ariericanas pela sua recusa
em reconhecer "as culfuras indigenas nao_brancas das
Am6ricas, Africa, Asia, as q.r# tC* historicamente
produzido povos multiculturais e multirraciais na Am6_
rica Latina e nos Estados Unidos,, (p. 11). E t"-Ueilun terrno que ignora as complexidades no interior
ctestes. vdrios grupos culturais. Aqui estd um outro



'amos nos perg'ntar: que significados est50 vinculadosa certos termos como ,,miei da assistGncia social,,? imaioria de n6s sat
quando aeuo"r,aJ#":,::" ::r#T "o,l?lx*olti3
sist€ncia social,,. Referem_se ds maes *gru" e latinas.

Kobena Mercer descreveu recentemente o que elechama de ,,lutas 
d_os negros 

" "d;;; em tomo dosigno (1992: 428). Mercei ,"g.,ir,J3-%losinov, argulmenta que todo signo tem uri ,,multi_sotaque 
social,,e 6 esta caracterfsti-ca polivocal q;; ;; rearticular osigno atrav6s de insciiE6es 

"* "o"iiades diferentesdaquelas que o rodeiu*.l ideologia dominunt" sempretenta estabilizar certos significadis do termo. Mercerescreve que, por -1i: {" quatro s6culos da civilizaqioocidental, o signo ,,black,, ?oi ,,estrutr.uao p"to fecha-mento de uma divisio absolutamente simb6iica ao l.reera_branco e do queera ndo_branco,, e9n:42g) atrav6sda "equagdo -o*ol6gi"a,, au ,,.r-p".iiiaae racial. tstaequaqio relacionou a civilidade L a racionalidade coma branquidade, a selvageria e a ir.u.ior,ufiaude com anegritude. Os pr6prios sujeitos subaltemos desenvolve.ru1,,n*u rearticulaEdo e reapropriagdo do ,,nome 
cor_1s[9'l - negro, de cor, Utack'afro_americano _ naqual uma subjetividade coretiva roi .u'o-"uda. Mercer

9bt:."1_ que, nos anos 60 e 70, o termo ,,minorias
6tnicas" relacionava o sujeito a"gio u ,;r* *"r,o., .r_ufigura infantil e miseriivel ,,"""ieri" J iegitimaqao daideologia paternalista de assimilaqao 

" int"gragdo quederam a lase para as estrat6gias io multiculturalismo
conserva.dor" (p. 429). O termo ,,comunidad e negra,,

:::9.:,l",",l1rgaPropriaqio do te.mo,,relaq6es decomunrdade". O Estado tinha tentado colonizar a de_finiqio de consenso democr6tico ,".Lf i"rrg" ado para
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um jeito" nas relaq6es de raga atrav6s do uso de
de comunidade".

Os exemplos anteriormente discutidos destacam a

te6rica central do multiculturalismo critico: a
as diferenqas s6o produzidas de acordo com a

ideol6gica e a recepgio de signos culturais.
Mas'ud Zavarzadeh e Donal Morton apontam,

signos n6o sdo nem eternamente predeterminados
pan-historicamente multirreferenciais: eles sio, ao
disso, considerados'referenciais' ou'multirrefe-
is'no momento dos conflitos sociais" (L990: 156).

n6o 6 "obviedade cultural" tal como negro
branco ou latino aersus europeu ou anglo-ame-
; em vez disso, diferengas s6o construg6es hist&

e culturais (Ebert, 1991a).

Exatamente como podemos ver a politica de sig-
qio operando em momentos de brutalidade poli-
ou na maneira como as pessoas negras e latinas

caracterizadas como traficantes de drogas, membros

da educaqdo especial em que uma grande-- - -- -----t---

EoPoreao de pessoas negras e latinas 6 enquadrada
Iror suas caracteristicas "comportamentais" enquanto

gangues, ou o ajudante do policial branco em filmes
televisio; n6s tamb6m podemos percebO-la nas de-

. O multiculturalismo critico sugere que as educa-
cloras e trabalhadoras culturais levantem 

-a 
questio da

€sfudantes de classe-m6dia brancos recebem, na maioria
ias vezes, o confortante r6tulo de "dificuldade de
iprendizagem" (Mclaren, 1.989b). Aqui, um curriculo
multiculfuralista critico pode ajudar as educadoras a
o<plorarem as maneiras- pelas quais alunas e alunos
sio diferencialmente sujeitidos ds inscriq6es ideol6gicas
e aos discursos de desejo multiplamente organizados,
Por meio de uma politica de significaqdo.



"diferenga,, de maneira que n6o repitam o essencialismomonocultural dos ,,centrismos,, j *lio"entrismo, eulrocentrismo, afrocentrismo, falocentrisiro, androcentris_mo, e assim por diante. Elas precisam construir umapolitica de consolidaqdo de ufi*'E*, J" ,onh*"- juntos,de solidariedade que vai al6m 'a" 
port,.u condescen_dente. d", por exemplo, ,,semana da consci€ncia dasragas/' que na reahdlde servem puru *ur,t"r formasde racismo institucionalizado inticiul. ,vO, devemoslutar por uma solidariedade q"" *, 

""6 centrada em
l"-Tr O: imperativos a" ,r,"'r.uJo, ,r,-u, "i* que sedcsenvolve a partir de imperati*ro, a"-tiU"rdade, liber_tag6o, democracia e cidad'ania critica. -

A nogdo de cidad6o ou cidadd tem sido pluralizadae hibridizada, como Kobena M;Jil;rva, pela pre_senqa de uma diversidade de 
"rryuitos 

sociais. Mercer
Til:,Y"*ente aponta que ,,solidaried;de 

n6o significaque todo mundo o"rrru du mesma _ur,"i.u, ela comega
lj11d: l-: p",rou" t6m a ;;;rt"il;" di".o.du,"rn
:.T:",.q-1":,6es 

po r_q.ue. 
_ 

" d d o imp o r t hn", a 
"or,rtruqdo 

deuma base comum,, (1990: 5S). Solidariedad" ,,ao esolidamente impermeiver, *", a"p"ij" d" .r* 
"".tograu de antagonismo e de incertezj. iimottry Maliqua-lim Simone Jhu*" este tipo de solidariJade racial de"uma orientagio para maximizar pontos de interag6oao inv6s de harmbnizar e equilibrar a distribuiEdo decorpos, recursos e territ6rios; 1simon", 19g9: 19i), --

Enquanto o multiculturalismo liberal de esquerdaiguala resist€ncia com desestabilir;;;;; sistemas do.
lli,": !e representagio, o multic,.rlturatismo criticoqa um passo i frente ao assumir que todas u, ,upr"_sentaqoes s6o o resultado de lutas sociais sobre signi_ficantes e seus significados. fsto s"ge;;; 

" resistdncia
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deve levar em consideraqio uma intervengio no conflito

so"iul .o* o objetivo de "fomecer acesso igualit6rio

aou t"..tttot sociais e transformar as relaq6es de poder

dominantes que limitam estes acessos devido aos pri-
vil6gros de classe, raea e g€nero" (Ebert, 1991'a: 294)'

Drfeienqas dentro da cultura devem ser definidas como

diferenqas politicas e n6o apenas como diferenqas tex-

tuais, ling0isticas, formais. As relag6es de poder estru-

turais e globais ndo devem ser ignoradas- O conceito

de totalidade ndo deve ser abandonado, mas, em vez

disso, visto como uma estrutura de difetenEa sobredeter-

minnda. Diferengas sio sempre diferengas em relaqdo, elas

ntrnca s6o simplesmente flutuaq6es livres. Diferengas
n6o sdo vistas como absolutas, irredutiveis ou intrat6-
veis, mas, em vez disso, como polivocais e relacionais,
social e culturalmente (Ebert, 1991a).

O multiculturalismo critico e de resistOncia n6o
concorda com aqueles/as multiculturalistas liberais de
esquerda que argumentam que a diferenga necessita
apenas ser interrogada como uma forma de ret6rica,
desta forma reduzindo as estruturas das politicas de
significagdo e a hist6ria ir textualidade (Ebert, 1991a).

Precisamos ir al6m da desestabilizaq6o do significado,
ao transformarmos as condiqdes hist6ricas e sociais nas
quais a construqdo de significado ocorre. A pr6xis
multiculturalista critica, em vez de permanecer satisfeita
em apagar os privil6gios das ideologias opressoras que
t€m sido naturalizadas dentro da cultura dominante,
ou com a reafirmag6o das mem6rias perigosas que t€m
sido reprimidas no inconsciente politico do Estado,
busca rever os acordos hegem6nicos existentes. Uma
prdxis multicultural critica n6o rejeita simplesmente o
decoro burgu€s que consignou o Outro imperializado
ao dominio do grotesco, mas tenta efetivamente rema-



l,lil. g 9*"jo ao lutar por uma culturlingriisticamente e ;;, t;, :'j'1 _:urrura multivalenciada
nas quais o" 6ai..1o--l 

novas estruturas d" "rp;;;;;o"i""i".,t" ;.;:llt1los recusam o papel dr;;;;;;;
gem polivar"n," ilT a identidad" 

"o-o uma monta-
e sobredete*i.rro9 

posiEdes de suieitos (.."h;i;;;;
l"I:: il..*,'"if;""} ? "ff:"ffi,." 

dir"'*q;'".i.:
oominagdo e iubordinacao J"*i'i "* padrdes de
frecisamos fazer mrl" ;:"^.:^-,=rr ser reconstruidOs.
u"rrr,"r,t"-l ff;"lio do que probtemarizar incansa-

:l:-,;.s"H::::ffi'fr.#T;Tl'::;,tri::1*3
;ilih::H fii **itto ai"*i"i,u, porque, como

l:^l_'*,i'i* ff;","ililffi#: a* f''riti""' ti"iJ
crsamos de uma r

ff;':,;::?,::y#,ltj,itdlj,-tn'ft :#!f'ffi
j:.i:d"*';Ii):'Uilo;'fi l'5il#f#:;5je ;ustiEa social. ar:1: 

"_u p;i;ic.aHrturur diferente*i::::ffi 
"',gtj:1ente'""'"tuluiJ"u'irmaordemhie-inves disso;;;: negros e latinos toatt ut"r,"o* a-o

mesmo da hieralqj,^tentatiyl de transformar o valor j
truturas *"i;;;"t:fl sgsuia" Por urn desafio a" "* i

:H,H:'"ffiii'Tlii#*.-,".:['j 5'1*,'j;"i*- i#;;;;#JT:[10"",1[T:.: H:n::;T'flr, I
:::T:"ao-"i"".oi,"lililil,",l1ffi#: l op,u,,ao I
lTj:*: cl.1s-se, rdca, B€nero, idade, 

"*,.1T-"t".l"IT I:::i_": etc. (McCartiry,"1e88). A;;#:.'::::t'":::: Isrtuadas diferenteme
opressao tutulizante.oili^1-*tt" au *"'il.tv-vs't 
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!a diferenEa quanto as macro-estruturas da diferenga-
qm-relagdo (Ebert, 1991b). Precisamos refocalizar a opree
;6o estrutural sob as formas do patriarcado, capitalismo
e supremacia branca - estruturas que os multicultu-
plistas liberais tendem a ignorar na sua veneraqio da
diferenga como identidade. Como educadoras(es) e tra-
lalhadores(as) culturais, precisamos intervir criticamente
naquelas relagdes de poder que organizam a diferenga.

Branquidade: a invisivel cultura do terror

As educadoras precisam examinar criticamente o
desenvolvimento de discursos e pr6ticas pedag6gicas
que demonizam os Outros que s6o diferentes (ao trans-
form6-los em ausentes e perturbados/as). O multicul-
turalismo critico chama sdria atenqio para os sistemas
de significados dominantes disponiveis aos estudantes
€ educadoras e que em sua maioria estio ideologica-
lrente costurados no tecido do patriarcado e imperia-
lismo ocidentais. Ele desafia os rLt"-u, de significados
qge imp6em atributos ao Outro sob a orientaqdo de
aignificantes e metdforas soberanos. Isto significi ait"-
tionarmos todos os nossos esforqos, ndo para com-
preendermos a ebricidade como ,,o outro al6m do
branco", mas para interrogarmos a pr6pria cultura da
oranquidade. Isto 6 crucial, pois, se o fizermos - se
nio dermos aos esfudantes biancos um sentido d.e sua
pr6pria identidade como uma etnicidade emergente -estaremos naturalizando a branquidade como um in-
llcadol cultural contra o qual a alteridade 6 definida.
uoco Fusco alerta que "ignorar a etnicidade branca 6
le<lobrar sua hegemonia lor naturaliz6-la. Sem ende-
f;FSar especificariente a etnicidade branca ndo pode
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do poder no discurso - que simplesmente
fato de a lingua ser essencialmente ret6rica (isto

de todos os preconceitos, porque ela 6 puro
ito), n6s ndo podemos escapar do fato de que
e gram6tica sempre se conectam em formaq6es

particulares, o que faz da lingua :uma relagdo
inevitavelmente. E toda relagdo social 6 estrutu-

localmente e nunca pode ser situada do lado de
das relaq6es de poder. MacCannel situa este poder

habilidade do sujeito falante de mover-se para dentro
posiqdo do ele sem parecer ter deixado a posigio
eu ou tu (os quais sdo significantes vazios ou

" que ndo possuem referente fora da sifuagdo
O pronome pessoal ele refere-se a uma si-

objetiva fora da situaqio imediata subjetivamente
ida. MacCannell afirma que a cultura branca

Gm dominado formas interacionais que lhes permitem
oPerar como interugenfes, enquanto parecem estar des-
conectados da situaqdo de ser tanto o eil como o tu e
o ele ao mesmo tempo - e operarem de dentro da
sifuaEdo e julgando-a. Os grupos dominantes sempre
vdo querer ocupar a posigdo de poder gramatical; iito
€,, assumir o papel extemo, objetivo e de julgamento
ao-.ele sugerindo que o uso que eles fazem da lingua
e livre de preconceito. A culfura branca, de acordo
com MacCannell, 6 uma enonne totalizagdo que arroga
a si pr6pria o direito de representar todos os outros
Srupos 6tnicos. Por exemplo, oposiqdes biniirias tais
como "brancos em oposigio aos n6o-brancos,, sempre
ocupam a posiqio gramatical do ele, nunca do eu ou
t4, e sabemos que, na cultura branca, a branquidade
rra prevalecer e continuar6 a ser parasitica do significado
de negritude.
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Dzer que a cultura branca 6 impessoal nio € a mesma

r oisa que dizer que ela nio funciona como um sujeito
ou subjetividade. Mas ela 6 do tipo que 6 fria, do tipo
que ri dos sentimentos, exigindo que toda libido, energia
e capital excedente sejam enhegues a ela (...) A cultura
branca comeqa com a pretensio de que ela, acima de
tudo, nio se expressa retoricamente. Ao inv6s disso, a

forma de sua expressio 6 sempre representada como
apenas incidental i "verdade". E seu poder totalizante
se irradia da sua pretensdo, a qual 6 mantida por
interpretar todas as express6es dtnicas como "repre-
sentativas" e, portanto, meramente ret6ricas (MacCannel,
1992: 130').

Quando as pessoas de cor atacam as regras de
brancas para a conduqdo de disputas, ou por

burocr6ticos, ou por politicas especificas
de racismo institucionalizado, estes s6o ataques oposi-
€ionais necess6rios, mas insuficientes para provocarem
mudanqas estruturais. Como MacCannell observa, estas
ag6es s6o "estruturadas pela assungio da dominaqdo
da cultura branca" (p. 131). Isto 6 devido ao fato de
a culfura branca ser predicada sobre a universalizagSo
do conceito de "valoi-de-troca" - sistemas de equiva-
l€ncia, a viabilidade de transcriqdo e de tradugio de
qualquer lingua para qualquer outra lingua e pela
divisdo da terra em propriedades imobilidrias nas quais
e possivel calcular e calibrar com precisio o valor de
cada pessoa. Dentro de tamanha totalizaqdo causada
pela cultura branca, os grupos indigenas s6 podem
existir como uma "etnicidade". Enquanto a culfura
branca, como a estrufura cultural definidora para as
transag6es branco-6bricas, definir os limites para todo
o Pensamento sobre as relaq6es humanas, n6o poderd
haver projeto para a igualdide humana.
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t€m um profundo investimento emocitlnal no mito da
t' 'i-"r-iae", mesmo quando suas aqtles refletem a pri-

i^ri^ da branquidade como um sip;no que informa

orr"^ "tut 
sio e como elas pensam' Muitas delas ficam

ciocadas que as Pessoas de cor Pensem criticamente

sobre a branquidade, Porque o Pensamento racista per-

petua a fantasia de que o Outro que 6 subjugado, que

6 sub.rma.to, carece da habilidade de compreender, de

entender e de ver a atuaqio do poderoso Mesmo que

a maioria destes estudantes considere-se politicamente
liberal e anti-racista, ela tamb6m involuntariamente in-

veste no sentido da branquidade enquanto superioridade
(Hooks, 1'992 767-8).

Hooks discute a representaqdo da branquidade
como uma forma de terror dentro das comunidades
negras e busca ndo inverter simplesmente a associagdo

racista estereotipica da branquidade como bondade e
da negritude como maldade. A descriqdo da branqui-
dade como "aterrorizante" surge na discussdo de Hooks,
nio como uma reagdo aos estere6tipos, mas, como ela

mesma coloca, "como uma resPosta ir dram6tica dor e

angristia que permanecem como uma conseqiiOncia da

dominaqdo racista branca, um estado psiquico que mol-
da e informa a maneira como as Pessoas negras "v€em"
a branquidade" (p.169).

Discutindo a branquidade no contexto da imagi-
naqio literiria, Toni Morrison comenta que, uma vez
que moramos em "uma sociedade integralmente racial"
(1993: 12-13), ndo podemos escaPar da "lingua racial-
mente declinada" (p. 13). Conseqiientemente, faz sen-

tido, de acordo com Morrison, que a lingua e a literatura
sejam sempre politicas. Ela ressalta que //a critica que
necessita insistir que a literatura ndo 6 apenas 'universal'
mas tambem 'livre de racismo' corre o risco de lobo-
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meio de estruturas sobredeterminadas de diferenqa
raqa, classe e g€nero. A resistdncia a tal dominagio

fica a desconstruqio do social atrav6s de uma
iOncia intersubjetiva reflexiva - o que Freire cha-

conscientizagdo. Com isso vem o reconhecimento de
ideologia nio 6 apenas uma questio epistemol6gica

respeito do status de determinados fatos, mas sim a
aneira pela qual discursos e sistemas discursivos ge-

relaqdes sociais particulares, bem como as refletem.
consciEncia intersubietiva reflexiva 6 o inicio -mas apenas o inicio - da prdxis revolucion6ria.

Precisamos tamb6m construir novas narrativas -"narrativas de fronteiras", com o objetivo de dar
nova autoria aos discursos de opressdo de maneiras

te subversiv?S -, bem como construir es-
de possibilidade e capacitaqdo. Por exemplo,
mos perguntar: De que maneira as nossas iden-
est6o amarradas a formas hist6ricas de pr6ticas

rsivas? Uma coisa 6 argumentar contra os ataques
polivocal, i diferenqa inassimildvel e ao fechamento

ivo ou enfatizar a heterogeneidade da cultura
contemporanea. Mas, ao faz€-lo, devemos nos lembrar

os discursos dominantes s6o espaqos de luta e
seus significados est6o ligados a antagonismos sociais,
a relaq6es econ6micas de trabalho, bem como natura-
Iizados em referentes textuais/lingiiisticos particulares.

rConseqtientemente, a auto-reflexio sozinha - mesmo

i<Iue esteja hostilmente oposta a todas as formas de

,31:t_:at e dominaqdg . 6 apenas uma condige" l:-cessdria, mas ndo suficiente, para a emancipaqio. Ela
Precisa seguir lado a lado cornmudangas naJcondig6es
rnateriais "e 

sociais atravds da aq6o contra-hegem6nica
(Hammer 

" 
M.a;;;; 1991). A dindmica s6cio-hist6ricana dominagSo de raga, cla e g6nero nunca deve ser
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respeito a raqa, classe, gdnero e orientaqdo sexual. Al6m
disso, as pessoas que est6o trabalhando com o curriculo
precisam desafiar suas complac€ncias com relagdo ao
eurocentrismo. Em terceiro, o que 6 percebido como
superioridade inerente ir branquidade e racionalidade
ocidental precisa ser superado. A pr6pria nog6o de
oocidente" (oeste) 6 algo que os educadores criticos
compreendem como altamente problemdtico. Por que
Toni Morrison, por exemplo, 6 denunciada como sendo
nio-ocidental? Simplesmente porque ela 6 afro-ameri-
cana? (Isto se complica com o fato de que os multi-
crrlfuralistas conservadores com freqii6niia retrucam
com a insinuagio de que qualquer ataque i cultura
ocidental 6 um ataque contra o fato de sir norte-ame-
ricano/a.) Quarto, reforma curricular significa reconhe-

Tt qn" grupos est6o diferencialmente situados na pro-
dugio do conhecimento superior ocidental. Como de-

Lt:nca, sem incorrerem em uma paralisia por culpa ouy ."* (Hooks, 1992: 177). Al6m hisso; reftrmar o cur-
uculo significa afirmar as vozes das pessoas oprimidas:

grupos sdo representados no conhecimento
que faz o curriculo? Eles sdo estigmatizados
s6o associados ao Terceiro Mundo? E n6s, como

loras, estamos em cumplicidade com a opressio
Pessoas quando nos recus€unos a interrogar filmes
res e filmes de TV que reforgam seu sfafus

? As educadoras fariam bem em seguir Hooks
superaqdo da hegemonia dos discursos racistas de

a que "as pessoas brancas progressistas que sio
talvez possarn entender a maneira pela

suas priiticas culfurais reinscrevem a supremacia

-educadoras 
precisam dar aos marginalizados e aos

'rPoqer uma opq6o preferencial. Semelhantemente,
esfudantes devem sei encorajados a produzir suas
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transcendentalmente. O resultado dessa pr6tica 6 trans-
forrrar o conhecimento em significantes flutuantes cir-
crrlando em um texto de vinguarda (cuja trajet6ria
discursiva est6 em todo lugar E em lugar nenhum e
cujo significado 6 fundamenlalmente multirreferencial),
€. simplesmente uma manutengdo do politico. Ao po-
Eicionar a multirrefer€ncia em primeira instAncia, a
identidade 6 reduzida a uma forma de autoclassificaqdo
ou modismo acaddmico. A libertagdo 6 transformjda
em uma forma de brilhantismo discursivo, uma trans-
gressio p6s-modema chique, fundamentada em diver-
,ld1t d:.o.qificag6es 1em ilto estilo) de textos sempre
Ia construidos.

-^r, Eu tamb6m gostaria de ensaiar algumas id6ias
sobre o t6pico de identidades de fronteiral Identidadesqe,fronteira sio espagos intersubjetivos de tradugiocultural 

- espaqos 
-lingtiisticamente 

multivalentes de
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diiilogo interculturaf espa-Eos em que se pode encontraruma sobreposigdo de c6digos, 
"ri_,u 

*"itiplicid;;;;posiq6es de sujeito inscrita"s 
""ft".ufr".,te, um deslo

:1:",o dos c6digos de referdncia normativos e umamontagem polivarente de novos significados .rrrt*uil(veja Giroux, 7992\.

Identidades de fronteira sio produzidas em cen6_rios de "instabilidade ocutta,, ";;;"iffi; m.,m labiinto
l.:ry,!*Oos,,. Aqui o conhecimu"l.-i-prrauzido por
:rl acesso_transrepresentacional ao real _ ahav6s dacompreensio relacional e reflexiva em meio ds mahizesconotativas de numerosos,c6digos 

""tt"*i" E-";-;;:do onde identidade. e subjetiv"idal"- *i i." dependemdo processo o" oullr.u? ;; ;;;r"tu"6o de signifi_cados culturais que se intersecta* 1ifi"rc, lggg; Giroux,1992). precisamos nos lembra; d;^;;"mos em um
i:9,T19:. re.presgio no qual u, ihur,tiJuaes sio teleo.togrcamente inscritas-em direqao a uma finafiaaae pa_drdo - o cidaddo informaao e-"_pr"g"a". Existe umatensdo entre esta narrativa que as escolas t€m buscadoinstaurar nos estuda
gicasnorm"it"*"*t",i"PrrT,*:'"#,tJ::'r:{.:iXfl;
"vivenciam,, no mundo fora a" 

"r".ii."rrrras os estu_dantes e as suas freqtientemen,""L"#_rr,,"ncionadas
educadoras sdo geratme"t" i";;;;;"Jlu t t"*ir.
, Especialmente nas escolas priblicas, nos centrosdas grandes cidades, os esfudantes podem ser vistoshabitando o que 
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com .i"., 

"Oiigos 
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culturas latinas, asi6ticas e culturas anglo-americanas,

orrde os estudantes vivam interculturalmente na medida
€sr que cruzam linhas de fronteira de realidades lin-
gtiisticas, culturais e conceituais. Os estudantes, em
[utras palavras, t€m a oportunidade de viver multidi-
grensionalmente. Viver em culturas de fronteira 6 uma
experi€ncia anticentradora, na medida em que o tempo
e o espaqo escolar sdo constantemente deformados e,

muitas vezes, um espaqo liminar camavalesco emerge
enquanto o tempo linear burguOs 6 deslocado. Porque
o modelo prevalecente do multiculturalismo na peda-
gogia dominante 6 o modelo da variedade conservadora
e empresarial, a noqdo de igualdade 6 reforqada e as

diferenqas culturais que desafiam as culturas brancas
anglo-americanas s6o consideradas transgressivas e ne-
cessitadas de homogeneizagio forgada sob os c6digos
referentes dominantes e sob as estruturas do discurso
euro-americano.

Eu estou de acordo com os criticos(as) que afirmam
que a identidade de fronteira n6o pode ser subsumida
nem i l6gica dial6tica nem d analitica (Hicks, 1991).
Ela se refere, ao inv6s disso, i experiOncia de dester-
ritorializaqio da significagio (Larsen, 799I) em um
esPago cultural p6s-nacionalista - isto 6, um espaqo
p6s-colonial, p6s-nacional. Ela 6 uma estrutura de iden-
tidade que ocorre em um espago p6s-impelial de pos-
sibilidade cultural. O sujeito p6s-colonial que surge a
partir da construgio da identidade de fronteira 6 n6o-
id€ntico consigo mesmo. Ela ou ele adquire uma nova
torma de ag€ncia fora do discurso cartesiano euro-€une-
ncano. Nio 6 simplesmente um eurocentrismo hvertido,
mas sim, uma postura que salva o referente modemista
de libertaqdo da opresslo de todos os povos em sofri-
mento. Eu estou ressaltando aqui a universalidade dos



direitos humanos, *T,..uo mesmo tempo, criticando auniversalidade essenciati"tu 
"o_o-rrii"il.,g", de signifi_cado transcendental q* 9"tr", lJurrrur, estou enfati_zando a universatidade dos j;.;i,*'";*o 

produzidahistoricamente. Justiqa ,oci1i e um'Il;orr. que precisaser sifuado hist6rica,- contextual e tontingentementecomo o produto de lutas materiais 
"rU*"_.J." 

-a.l
inteligibilidade, bem como de priiticas institucionais esociais.

Preciso esclarr

:"-:",i:: l-;; ;jffi;:l ,',"'olf "tH:,f;,o:'ffiH.'3pro]eto que sustenta uma educag60 murticultural ne-cessita estar situad
lpenas d o outro,;Z,i:T;:.n#H:" tk,,':r;;::
Iizado. Todos os direitos 

""ir";;;i; ;sL visao devemreconhecer as necessida-des e ;;;";;;'""pecificos dooutro concreto sem sacrificar o ponG J" vista do outrogeneralizado, sem o qual tornai_se 
"oi-pt"t"_"nte irn_possivel falar de .r-u 6ti"" ,"aiJ. S"Vfi n""h"bib fazuma distingio dentro,desta perspe"-t#-_ ao que elase refere como um ,,universalis'mo 

ir,turutivo,, e um"universalismo substifucionalistal:,,6 urriv"rsalismosubstitucionalista descarta o outro concreto por tr6s dafachada de uma identidade;;;-dilefinir a todoscomo seres racionais, enquanto o universalismo intera_
-,::. ].:.frece que, todo outro S;;drr"oo 6 tamb6m

:lr',Ti:'-::il'"J$",'ff'; :n:i nnm"iffif*empatia e benevol6ncia,.nem. pur" tr*. etica p6s_mo-demista lridica de narrativas lo'cais ; ;t ; petits r6cits,,,m_as fala sim para uma 6tica U""""J" nJ engalamentono confronto, no diiilogo 
" ,," -g"i-""oqio moralcoletiva entre e atrav6i de fronteiras. 

- 
El" l"rru "-consideraqdo tanto a macro quanto a microteoria (Best
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e Kellner, 1991) e tamb6m algum grau de justificagdo
normativa e adjudicagio de escolhas. Como Best e
Kellner observam, "necessitamos de novas teorias cri-
ticas para conceitualizar, descrever e interpretar macro-
processos sociais, tanto quanto necessitamos de teorias
politicas que sejam capazes de articular interesses co-
muns e gerais e que faqam um corte atrav6s das divis6es
de sexo, raga e classe" (1991;301). Neste sentido discordo
das vozes hidicas do p6s-modemismo que proclamam
tanto um fim para a ag€ncia auto-reflexiva quanto para
a importAncia do engajamento em narrativas hist6ricas
e que tamb6m proclamam a impossibilidade de se
legitimar instituig6es que estejam fora de "uma ten-
d€ncia imanente i auto-legitimaqio das "pequenas nar-
rativas" (Benhabib, 1992: 220). Em vez disso, um mul-
ticulturalismo critico deve levar em consideraqio as
"proposig6es metodol6gicas que orientam uma escolha
de narrativas e uma clarificaqdo daqueles principios
quando uma pessoa fala em nome de algu6m" (p.226).

Uma identidade de fronteira nio 6 apenas uma
identidade anticapitalista e contra-hegem6n1ca, mas 6
tamb6m criticamente ut6pica. E uma identidade que
hansforma o peso do conhecimento em um escAndilo
de esperanqa. G extremos destrutivos do eurocentrismo
e da identidade nacional-cultural estio evidentes nas
ruinas da Iugosliivia. N6s precisamos ocupar espaqos
entre o nosso inconsciente politico, a pr6xis e as lutas
cotidianas, mas, ao mesmo tempo, sei orientados por
uma visio de mundo emancipat6ria universalista sob
a forma de uma utopia provii6ria ou fundamentagio
contingente (veja Butler, 1997). Uma utopia provis6ria
la9 9 "* plano estratdgico categ6rico paia a mudanqa
socnl (como no fascismo), mas uma antecipagdo do
tufuro por interm6dio de prdticas de solidaiiedade e



::n*:.: * ll :,:1.,1,-:tica. exige que a gente adquira
l?l-* *:::3T1? a"'ig"iri";; ;;" H"* Hffi
l;':;::::I:9' -o?o "* 

*""\"i;i't;i;; ;;;*::
::1:-""1T::::iTg"nossaidentia"J"-_ln"""i*:;#
:"1::::_Ti.l1y::,o"estruturasaisc.,isivuJ:""";:S;por uma alteridade radical que possa nos conferir p"a*para nos langar al6m delas.

Identidades de-fronteira constituem uma violagiocorajosa da normalidade, uma 
"iorufao-Jos cdnones dodecoro burgu€s, um espaeo em que poss;unos canibalizaros tragos de nossa repressdo nairativa ou engajd_lacriticamente atrav6s da priitica a" tr"i"ia" cultural _uma tradugio de um nivel de realida'd" 

"* o..t o,criando uma realidade multidim""rio.,"iqlle eu charnode imagiruirio cultural, um espago de articulaEio culturalque resulte da colisdo ae mriitipto, f.ir", de c6digosde referdncia e de sistemas J"' "rg;'Tais colis6espodem.criar significag6es hibridas itrav6s de uma he.
T::1i^gl1 

d.e significantes.cujos significados sangr:rmrntrnltamente uns nos outros ou, -mais do que "isso,
sustentam a forga da agdncia hist6rica como tuna novaconsci€ncia mestizaje (Anzaldria, 19SA. ;;ia nio 6 sim_plesmente uma doutrina de ia""tiiua"' baseada em

llib"T:"g"* cultural ou uma for_u J" subjetividade
ortc-a-orac, mas uma priitica critica de negociaEdo e

:: 11t:: :],y.ul. q.,.: U 
"r.u t.u.r"",.a 

"]-u" 
.o.,tr"diE6esoo pensamento dualista ocidental. Como Chandra TaI_pade Mohanty ressalta:

Uma consci€ncia mestiza 6 uma consci€ncia de fronteira,uma consciOncia nascida da colusio hist6rica das culturase estruturas de refer€ncia anglo e mexicanas. E umaconsci€ncia plural, desta manerra ela exise um enten-dimento mtiltiplo, que com f."qul*i""3pd',aei"" 
"
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", situando a agEncia em suas especificidadel his-
e geopoliticas (Mohanty, 199'J.: 37). Fronteiras

podem simplesmente ser evocadas em um sentido
abstrato, mas precisam ser identificadas
. As fronteiras podem ser lingiiisticas,

conhecimentos, negocia estes conhecimentos e nio ape-
nas assume uma simples contraposigio (1991: 36).

Anzaldria fala de uma noqdo de agdncia que vai
do conceito p6s-modemista de "sujeito fragmen-

ideol6gicas e geogriificas. Elas nio apenas
a alteridade, mas estipulam a maneira pela

a alteridade 6 mantida e reproduzida. Uma cons-
ia,mestizaje 6 relacionada, entretanto, d especifici-
das lutas hist6ricas (Mohanty, 1991: 38).

Um multiculturalismo critico precisa testemunhar
apenas a dor, o sofrimento e o "niilismo crescente,,
pessoas oprimidas, mas tamb6m as rupturas epi-

intermitentes dos momentos de jouissance que
quando a solidariedade se estabelece em tomo

lutas pela libertaqio. Como eu tenho buscado ar-
com outros autores, em outros momentos
e Hammer, 7989; Estrada e Mclaren, no

), precisamos abandonar nossas pedagogias de
(as quais, como Houston Baker nos faz lembrar,

reforEam o dualismo do eu e do outro e
lurstauram as bases das avaliagOes racistas dominantes
l|:l"uT os planos "sempre-j6,, da hegemonia branca

ulina (vejiBaker, 1985). Aqueles e"aquelas de n5s
sio brancos precisam tam66m evitai ,,o homem

rco confessional" que Baker descreve como o',man-
confessional do sujeito colonial,, (Baker, 19g5: 3gg).
Os homens brancos confessionais simplesmente
tzem i vergonha", em vez de convencerem as



pessoas a rnudar sua axiologia e, ainda assim, empregam
linguagens e "perigosos m6todos dos supervisor"r;. E
o tipo de €onfessional 

-que declara que as pessoas de
cor, oprimidas, s6o tio boas quanto ai pessoas brancas.
Simplesmente assegura que as vozes subaltemas se
equivalem is_vozes dominantes e que as pessoas afro_
americanas sdo meramente "diferentes,, e nio perfur_
badas. Em contraste, Baker chama a atenqdo para uma
forma ds ,'supra-alfabetizaqdo,, ou aqdo de'guerrilha
levada a tenno no inteior dos territ6rios [nfuisticos.
Isto constihri uma invasdo do terreno lingtiGtico do-
minante das disciplinas acad6micas tradicionais 

- uma
invasio que ele descreve como a "deformaqdo da au-
tcridade,,. pesta perspectiva, a pedagogia critica precisa
estar mais atenta d dimensSo do vemiiculs 

- "viessoar
poesia racial nas cortes dos civilizados,, (p. 395). As
educadoras precisam incluir formas culturiis nio-lite-
rdrias em nossas salas de aula - tais como video,
filme, ficgio popular e riidio - de maneira critica,
compreendendo os seus pap6is na produgio de subje-
tividade s ag€ncia.

Concentrar-se nas modalidades reflexivas do in-
telecto ou retomar para alguma experi€ncia empirica
pr6-te6rica sdo estrat6gias ruins para desafiar u politica
dos brancos confessiorrais. A primeira 6 apoiada prin-
cipalmente pelos acad€micos e acad6micas enquanto a
riltima 6 exercitada_por ativistas educacionais que des-
confiam da nova linguagem de desconstrugdb e da
apostasia de _moda dos p6s-estruturalistas cujos lares
intelectuais sdo as margens. As te6ricas e te6ricos aca-
d6micos tendem a texfualizar e a deslocar a experi€ncia
i equival€ncia abstrata do significante, ao pisso que
os(as) ativistas v6em a experi6ncia de ,,senso comurn"
como essencialmente desprovida de ideologia ou inte-
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resse. Precisamos evitar as abordagens que nos desco-
nect;un da vida das pessoas reaiJ que^sofrem e das
quest6es de poder e justiga que diret'amente afetam as
mrnonas oprimidas.

A teoria social critica como uma forma de resis-
t€ncia-multicultural deve estar alerta ao posicionamento
da pr6xis libertadora no dominio da diacronia - como
algo 1 ser-reselyido dialeticamente em alguma unidade
superior fora d3 luta hist6rica e da dor" e sofrimento
Para os qrrais devemos ser testemunhos pedag6gicos e

18:ll"-t_9:,"speranqa radical. por6m, uo *"r*o tempo,
a Peoagogra critica necessita estar alerta para com^ as

llt 1" populismo elitista que privilegiam apenas
os estorqos de reforma daquelas p"rro", que t6m ex-

ftTt: 9tu:o com as pop.rluqoes oprimidas. Al6moo mals, nenhuma realaidl ,,aut6ntic'a,, pode ser al-
cangada atrav{s da ,,experi6ncia,,, uma r", qr-," nenhuma

-"-y:tiei:i3 
estd pr6-ontologicamente disponivel fora deuma Politica de representaqao.

,^_, !o*o educadoras(es) multiculfurais, informa-

:TS:] Por-Pedagogias criticas e feministas, precisamos

:1: a-lunas- e"os alunos conectados ao poder do
l:|! : confort6veis com o inimagin6,o"i uo pro-rJormas criticas Je L6lises politicas e de pedagogia.

::]ry=" com isto, precisimos ajudar itivamente
S*oa1" a a"'uriaru',.-;;;il iJii"ru.q.,ia dis-
1'I": "* vez de deslocalizii-los e des-historiciz6los,

irjlli:tj":".n u, *an"iras pelas quais os seus desejos

ff::t:.:^:"tdo sendo poliiiados. E importante que,

,is:10.;G; j;;,il;i;;;;;"r"#J"H;
turemos 

as alunas e alunos u ua"itu."rr, nossas

IT"*:l.,"ctuais u'n"- tenhamos a intenq6o de,u*smo t.*po, falar por eles. Nem deve a nossa



teorizaqio critica simplesmente estar a serviqo da cultura
de dominagio ao estendermos os insights dos nossos
esfudantes para o sistema atual sem ao mesmo temPo
desafiarmos os principios do sistema. N6o podemos
nos dar ao luxo de apenas desengajar os esfudantes
temporariamente da doxa - a linguagem do senso
comum. Se queremos motivar as alunas e alunos para
uma priixis transformadora, os estudantes devem n6o
apenas ser encorajados a escolher uma linguagem de
an6lise que esteja apoiada em um projeto libertador,
mas devem investir afetivamente neste projeto.

Se estivermos para ser redimidos de nossa finitude
como suplicantes passivos da hist6ria, devemos, como
estudantes e educadoras/es, adotar mais diretamente
pr6ticas culturais e sociais diretamente oposicionais e
politicamente combativas. O fanatismo destrutivo da
xenofobia atual toma-se exacerbado pela atual in6rcia
6tica entre muitos movimentos de esquerda. Intelectuais
e te6ricos/as contestadores/as devem encontrar um
caminho em meio a monumentalizaqio do julgamento
e do gosto e do passeio pelas correntes p6s-modemas
de desespero em uma hilariante queda-livre de impo-
tOncia politica.

O momento hist6rico presente est6 repleto de
mem6rias que est6o emergindo das margens de nossa
cultura, ao longo das falhas de nossa consci€ncia lo-
goc€ntrica. Espagos descolonizados est6o se formando
nas fronteiras - lingtiisticas, epistemol6gicas, intersub-
jetivas - e afetardo as salas de aula do futuro. Aqui,
os santos e Iwa caminham juntos e os Orix6s nos falam
atrav6s dos ritmos da terra e do pulsar do corpo. Os

sons produzidos nas fronteiras s6o bastante diferentes
dos monotons convulsivos pronunciados em "wasparro"
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ou "gringoflol" que ecoeun das fronteiras esquizofrGnicas

da jaula de ferro de Weber. Aqui, 6 nos polirritmos
hibridos dos tambores que o novo pulsar da liberdade
pode ser sentido. Dentro de tais fronteiras, nossa Pe-
dagogia da libertaqio pode novamente ser investida
com a paixdo pelo mist6rio e a razdo do compromisso.
Isto nio 6 uma rejeiqio dionisiaca da racionalidade,
nem run retomo cego e pr6-racional ao mito, mas/ em

vez disso, 6 uma tentativa de abraqar e resgatar a
mem6ria pulsante e a sinuosidade dos corPos que t€m
sido esquecidos em nosso ataque modernista sobre a

diferenqa e a incerteza.



CAP(TULO 4

DISPUTAS DE FRONTE/RAS:
narratiua multicultural,

rasquachismo-t e pedagogia critica
na Am€rica do Norte"p1s_moderna

Grande Hotel Abismo

Virru*o, 
"r.escoras p,iu ii; ;;*"T3;'"*: glT: il::JJ"""::#denado, anunciado pelo tolue'?"--.f"rr* da NovaDireita2 i privatizaqtb ql "ri* p,fUU*, mas a id6iamesma de instituicd-o priulica e;a'Jil;do crescen_

TT""l" ameaEada. esta e ,r*" uru a1;;;;r, econ.micosustentada pela ,,culturu u*pr""uriui, J'p"fo crescente
:51:::- de 

-corporaqo", 
t.*'r"u.]"",r, crqa influ€nciaorupotente em politica_extema ,,o, irorr"" Granada,Panamii e a Gueira do Golfo. Banqueiros intemacionaistomaram-se os novos -proretas_gl;;;;"- 

da culturapredat6ria; sua mitologia politici sinteticamente manu_faturada tem conduzial 
"'"*" i"il'ffid" global de

l. Rasquachismo refet*,^.r.,;J"":'A::#fi ff ;,';'"t".:::,0;;i:',ff::l*:"iitr
2. O chamado movirrcaracteriza-sep;i;';;::li#,I";:*::lHn:,.,"i:r#i::

mentalismo cristio. (N. da T.)
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de oligop6lios. De um lado, o mundo foi
tomando emprestado uma expressdo de Vin-

Pecora (1991:130), "com uma vis6o extremamente
da harmonia global e interdepend€ncia poli-

pelo norte-americano Conan - a 'nova ordem
ial', uma frase cuja ressonAncia hist6rica sozinha
a mais aguda suspeita de tudo que ela tenta

. Por outro lado, o capitalismo p6s-fordista tem
efetivamente a relaqio entre a subjetivi-

e as estruturas atrav6s das quais as experiEncias
constituidas de tal forma que a subjetividade 6

vivenciada como descentrada e radicalmente des-
Nossas identidades t6m sido reespacializadas

reinvestidas em novas formas de desejo. Nossa agGncia
sido dispersa, no horizonte predat6rio da micro-
ica, sem alguma compreensdo comrun sobre opres-
ou estrat6gia coletiva para desafi6Ja.

A razlo hist6rica nos ridiculariza na medida em
permitimos que ela permaneea em nosso pensa-

lrento e em nossas politicas educacionais, pois uma
das liq6es da modemidade 6 a de que uma vis6o
totalizante e teleol6gica do progresso cientifico 6 con-
ffiria i libertaqio. Paradoxalmente, ela tem produzido
um aprisionamento de dificil superaqdo da pr6pria
l6gica de dominaqdo e do caos maligno que tentou
eonter e contestar e, ao faz6-lo, tem reproduzido parte
da repressio que havia denunciado com tanto despiezo.

A inevitabilidade da alienacdo foi aceita e tem
alimentado um crescimento em .nur.udos intelectuais,
onde teorias vulner6veis aos modismos e um niilismo
em voga estio sendo recuperados por instituiq6es aca-
cl€micas que t6m transformado a alienaqio e a margi-
nalizaeio em neg6cios rent6veis.



Temos produzido uma cultura modelada pelo he.
r6ico masculinista, pelo desejo reativo e por uma ne-
cessidade compulsiva de consumir. Como no filme de
Wim Wenders, AtE o fim do mundo, a pele dos nossos
sonhos tem sido soldada aos circuitos eletrdnicos dos
utensilios highlech que redirecionam nossos desejos a
servigo do lucro e da vantagem empresarial. O que 6
significante a respeito desses novos tempos 6 que nos
tomamos os guardi6es e guardiis de nossas pr6prias
almas pela l6gica global da "soberania do consumo"
e da excitante auto-satisfaqio que marca o desejo "eco-
cida"3 de consumir indefinidamente. Esta nova forma
de democracia determina que as populag6es consumi-
doras votem com seus d6lares em um mercado livre,
onde a demanda do consumo determina os produtos,
a quantidade de bens groduzidos e os preqos cobrados
por esses produtos. E claro, n6o importa que haja
apenas uma seleta freguesia rica - um culto hipertr6fico
i "riqueza e fama" - cujos milh6es de d6lares para
produtos luxuosos t€m um peso de voto muito maior
do que massas de pessoas que dificilmente conseguem
adquirir comida e teto (McGovem, 1981). N6o importa
que a soberania do consumo distribua votos de acordo
com a renda e permita que uma pessoa equivalha a
milhares de votos enquanto outra - desde que consiga
sobreviver - equivalha a apenas um. Este 6 o tempo
em que o espago entre a pessoa rica e a pobre est6
aumentando vertiginosamente, um tempo ironicamente
definido como "a idade do capitalismo democr6tico"
(McGovem, 1,981:377), um tempo em que a parceria

3. Ecocida refere-se ir morte ambiental, ecol6gica. Trata-se de

um neologismo do autor. (N. da T.)
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empresarial e a maquinaria racionaliz.ad'a do poder

social atuam em beneficio dos grupos mais privilegiados'

Felix Guattari e Toni Negri descrevem a estrutu-

raqao, em escala global, da "voiicidade do capitalismo"

como sendo a ProduqSo da Pobreza.

prudente do jingoismo ia "nova ordem 1ns1dl3l": "N6s
tomos o nfmero um!" Na visdo insensata do apocS]1fse
moral levada i frente por fundamentalistas qtilt::

De certa forma, as Pessoas pobres encontram-se Pro-

duzidas duas vezes por este iist"ma; por exploracio,e
por marginalizagdo e morte... h6 apenas diferen9as qe

i.u.t, ".i." exploragao, destruigdo pela poluigdo "tb1:
! industrial, pievid6ncia social compreendida corno zo-

nas de separigao da pobreza e a exterminaqio de. povos

inteiros, tais como aquelas que ocorrem nos continentes

;;E;, Africa e America iatina... Em todos os niveis'

em todas as escalas, tudo 6 permitido: especulaqio'

extorsio, provocag6es, desestabilizag6es, chantagelt"^
portag6es massivas, genocidio... Nessa fase virulenta de

decad€ncia, o modoie produqdo capitalista parece ter

redescoberto, intacta, a ferocidade de suas origens 1r>>u:

59, 61).

Estes "novos tempos" t€m um grande Peso no

seio da hist6ria. As dinAmicas Promocionais e encena-

g6es da classe politica da direiti, ligados ao irnperativo
de mercado que direciona nosso universo social' tem

instaurado uma vis6o de democracia no ptiblico nor-

bamericano que 6 uma mistura de talk sholD' rnanoa'
rinato, entusia'smo de game show e da presun-q.i:,5:

adores (como foi assustadoramente revelado na

Nacionat dos Republicanos em 1992)' a

da "democracia" tem estabelecido urna con-

com o totalitarismo que ela busca deslocar'



As autocelebragdes da identidade nacional, elaborada-
mente encenadas, giram em tomo das estrat6gias euro
americanas de, (tomando emprestado uma frase deGayatri Chakravorty Spivak (1990b: 7g9), ',f.aze, i
homem rico cristdo-branco heterossexual,'o universal
6tico".

Esses "novos tempos,, sdo tamb6m reflexo das
narrativas que vivemos. Eles espelham as hist6rias que
contamos para n6s mesmos, sobre n6s mesmos, hist6rias
que dio forma tanto ao €xtase quanto ao terror do
nosso mundo, que adoecem nossos valores, deslocam
nossals certezas e, ainda assim, estranhamente nos d6o
esperanga, inspiragio e estrutura para os nossos insights.
Nio podemos escapar das narrativas, mas acredito"que
podemos resistir a elas e transform6-las.

Narrativas formam um contrato cultural entre pes_
soas, grupos e o nosso universo social. Se as narrativas
dio significado irs nossas vidas, precisamos entender
o que sio essas narrativas e como elas vieram a exercer
tal influ€ncia sobre n6s e nossas alunas e alunos. Minha
posigio 6 a de que precisamos ter capacidade de ler
criticamente as narrativas que jd estdo ios lendo. Minha
tese geral 6 a de que todas as identidades culturais
pressup6em uma certa intencionalidade narrativa e sao
informadas por hist6rias particulares. Colocando de
outra forma, quero argumentar que as identidades s6o
parcialmente o resultado da narraiividade da vida social.
Toda reivindicagdo de subjetividade emprega uma nar-
rativa 

_ 
que reconhece aspectos 6ticos e te-mporais do

saber hurnano. Ela emprega uma sucessio de eventos
politica, hist6rica e eticamente significativos. Uma ques-
t6.o, 6 claro, 6 se pode haver ou nio ,,verdadeiros,,
pronunciadores de narrativas. As narrativas falam nos-

162 163

pessoas ou nos somos falados atrav6s de narrativas?

firt,tp* diferentes de narrativas PT1-".T:1t:tl-::
i"ti" nrtaOrias, mas tamb€m sancionarnos certas

.ru, 
" 

a"t"o"sideramos outras por raz6es ryliti:a:
iiiJogi.ut. Num sentido amplo' ttos"as identidades

*"ii"i't determinam nossa aqao social como ug"T::

hi",6riu, bem como as restriq6es que colocamos nas

identidades dos outros'

Em outras palavras, as narrativas podem se tomar

p.[ti;;;; capacitadoras da transformaqio social ou

podem servrr como estrat6gias d",9"1t"":-1o que situam

"a diferenqa em clrscurso eplistemol6gico fechado"' Homi

K. Bhabhi observa, a respeito da primeira funq6o' que:

A narrativa e a politica cultural da diferenqa tornam-se

o circulo fechado da interpretaqdo' O Outro perde seu

;.;;;a; ;tg"ificar, de 
""g"t' 

de iniciar seu "deseio"'

de romper "o-'"tt 
l'signo"le ldentidade' de estabelecer

seu prlprio discurso 
"institucional e oposicional' Ndo

imp&ta'o qudo impeciivel o. conterido de uma outra

;;-i;; seia'conhecido, nio importa o qu6o "it1:
c€ntrico ele seja representado' a questdo 6 a sua Poslqao

como "fecha-"t'tJ" de grandes ieorias' a exig6ncia de

que, em termos analitiJos' ele seja sempre o.-"bom"

JU;"to ao conhecimento, o d6cil corpo da diferenqa'

que reproduz .t*" t"tuqio de dominaqdo que 6 a mais

s6ria acusaqio da teoria critica ao poder institucional

(1988: 16).

Este nio 6 o momento de apresentar uma vis6o

completa da teoria narrativa' Uma vez que estruturarer

aminhadiscussiosobrenarrativamuitoespecificamente
noscontextosdedominaqioelibertaqio'ndoeamrnna
intenqao discutir narrativa isoladamente dos conflitos

materiaisemtomodaidentidadeedignidadequesSo



Iise semidtic;-;"t#;:iiremente, ndo vou ruru. r*""ifi
""u''i"*i"-l "#:tTT"" 

da narrativa;

::l lid' gera ti vo-t# - 11 "'9 
u u* 

" 
j" ;;"ii.d::Tl*

p6si to 
"ip*aii ;#""':T::ional; tamptu

Pro, a narrativa r,rl*,Tlit: "t t;;;;5;"co e meu PrG'

proto-estrutu.uli"ru-1jf ica trabaha ]"":it Por exem'

lg ou::::il;ffi*"J ;*L:;:g ;#:ff ffi:X:
q:ru;#::':: i:i:*: "- 

pu:u a;.""'#'Ies) - (veia

qe crescenre,.or.,,^-j,1 q"" t9_ ;';;;JrtT*.llT:t:de crescent" ,.ui"r'i.,'l que tem se tomado .,i". ;;;;explorar o 
-r*uiiflttl 

"9.t tiltimos ar

,".opp, Greimas al: i" ris"*l"irt!fo:' r'" u"' de

Dem como 
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" 
1"- 3"t rtt* * gtl "r'""rT:ltff;t:?srgnrcas, 
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e inte-rpretagio ;"- fi.,i:';
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da narrativa serd delineada
retagdo 

""."rriuu-lo.^que 
Coste (1989: 15) .h;;;;;

as.teorias al 
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uma s6rie de coment6rios sobre a interseqio
dva com subjetividade, agdncia e identidade e

forma que ela estrutura nossas abordagens te6ricas

relagSo a esses t6picos. Meu foco central serd a

dva como produtora de projetos de interesse/ como

:as textuais e atos sociais simb6licos ligados )r

ica da teoria e i teorizaqdo da priitica. Eu estarei

concentrando naquilo que chamo de "economia
de identidades textuais" e no desenvolvimento

narrativas "p6s-coloniais" que sdo capazes de des-

r, perturbar e subverter narrativas totalizantes de
inlqio, bem como engendrar uma infinidade de

novos contextos para desestabilizar o significado. Al6m
disso, chamarei atengio para a narrativa imperialista
como uma forma de violEncia epist€mica, quer dizer,
como constituindo sistemas dominantes de conhecimen-
to e estruturas de inteligibilidade, que constroem formas
de vida social - pr6ticas textuais que t6m efeitos
sociais diferenciados e contradit6rios. Outro prop6sito
ser6 delinear provisoriamente algumas pr6ticas narra-
tivas novas em pedagogia - uma nova economia
narrativa de textos sociais. Tal pedagogia 6 fundamen-
tada no que chamo de "narratologia critica". Narrato-
logia critica significa ler narrativas pessoais (nossa pr6-
pria e aquelas de nossos estudantes) contra o estoque
precioso de narrativas imperiais e autorit6rias da so-
ciedade, uma vez que nem todas as narrativas com-
partilham de um sfafus semelhante, havendo aquelas
que existem, de maneira altamente desvalorizada, nas
margens e brechas da sociedade.

Uma vez que estou interessado em examinar a
narratividade em termos dos aspectos teleol6gicos de
efeitos representacionais, nio estarei realizando distin-
q6es minuciosas entre narrativa, trama e hist6ria. Aca-
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suas reais condig6es de exist€ncia" de maneira distinta,
isto quer dizer, uma relagio irreal, mas significativa
para com as formag6es sociais em que s6o obrigadas
a viver suas vidas e realizar seus destinos como sujeitos
sociais (citado em Rigney, L991,:597).

Seguindo essa perspectiva, pode-se dizer que as
ivas s6o supridas de coer€ncia imagin6ria atrav6s

forma do conterido e da. persuasividade ret6rica
ite, 1987; Rigney, 1991). E de particular interesse
rpreender a funqdo socializadora da narrativa e a

ira pela qual ela introduz pessoas ou grupos em
de vida particulares atrav6s de suas vozes au-

e funqdes legitimat6rias. Teorias, ideologias, pr6-
ticas sociais e instifucionais - e as nossas relag6es com
das - s6o todas informadas por narrativas. O que d6
a estas narrativas a fluidez estrutural, ret6rica e dis-
cursiva? O que segura suas Ancoras em nossas hist6rias?
Como as narrativas nos capacitam a ver transdimen-
sionalmente? A estabelecer e reestabelecer nossas iden-
tidades espaqo-temporalmente? A construir as fronteiras
do nosso "eu" atravds de formas de coer€ncia imagi-
n6ria? Qual 6 o apelo ret6rico especifico de certas
tormas de moralidade narrativizadas? Como as narra-
tivas ocultam nossas identidades em nome da objeti
vidade e verdade? Como as narrativas estio implicadas
na distribuigio de privil6gios dentro da sociedade ca-
pitalista maior e por que as identidades de certos
$rupos, com freqii€ncia, compartilham de uma finali-
dade narrativa comum, baseada em relag6es de raqa,
g6nero, classe e orientaqdo sexual? Nio posso oferecer
nenhuma resposta definitiva a essas perguntas, mas
stm posicion6-las como desafios is educadoras e tra-
balhadores(as) culturais que desejem explorar suas im-
plicaq6es para com a peiquisa e o ensino critico.
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perigo. O conhecimento ndo 6 tio armazenado na nar-
rag6o de hist6rias como o € na medida em que 6

encenado, reconfigurado, testado e relacionado por so-

licitag6es imaginativas e revis6es de eventos passados
sob a luz de conflitos e situag6es presentes. Ativo e

emergente, ao inv6s de abstrato e inerte, o saber narrativo
relembra e redefine a experi€ncia em informag6es sig-
nificativas e incentivos para ag6es correntes. O ato de
recontar € sempre um encontro, geralmente cheio de
risco (p. 337).

t Nio hd realidade pretextual ou pr6-ontol6gica que
previna a refragdo da narrativa por estruturas ret6ricas
€ por met6foras. Isto 6, a narrativa n6o precede nem
segue o tempo hist6rico porque um pressup6e o outro.
Eles constituem-se, informam-se e interanimEun-se mu-
firamente (Connery, 1.990; Ricoeur, 1984). A narrativa
estd implicada n6o apenas nos acontecimentos biogr6-
ficos de cada um de n6s e dos outros, mas estrutura
tambEm as formas b6sicas do nosso pensar e teorizar.
As narrativas que vivemos n6o se tomam evidentes
aPenas a partir da maneira como refletimos e analisamos
o passado, o presente e o futuro, mas por estarem
embutidas nas pr6prias formulaq6es te6ricas, nos pa-
radigmas e principios que constituem os modelos para
tais reflex6es e andlises. Anthony Appiah (7991:74)
destacou com presci€ncia que a relaqio entre a expli-
caqio estrutural e a l6gica do sujeito (teorias da agOncia
e estrutura) nio 6 propriamente uma competiqdo por
esPago causal, mas sim por espago narratiao.

Teorias nio dizem respeito apenas is maneiras
diferentes de se ver o mundo, algumis mais verdadeiras
do que outras, mas tamb6m is-formas particulares de se
aaer. O que Appiah estii dizendo 6 que todas as teorias
pressup6em uma intencionalidade narratioa, bdm como
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um resultado social empirico. Isso quer dizer: todas asteorias t6m uma hist6ria a contar sobre a vida social,

fem. comg uma postura com relagio a isto, o" 
""j",teorias refletem o posicionamento do te6rico ou te6rici

em urn estilo de vida particular.

. Peter T. Kemp (1989) comenta sobre uma s6rie
de aspectos que podem ser atribuidos i narrativa. Anarrativa transforma. a ordem paradigmiitica da agdo
cotidiana na ordem sintiitica da literatrira e da hist6ria.
A aq6o da narrativa est6 sempre previamente articulada
aos "c6digos culturais,, fundamentais (signos, regras e
normas) da sociedade. A priixis cotidiana d,i ,rmu J.d"rr,
temporal ao mundo. Se a vida (Die kbenswett) ndo
estivesse estruturada como uma narrativa, n6o teriamos
experiOncia u]S1*? de tempo. As narratrvas possuem
uma-qualidade dial6tica - iao ,,contadas enquanto s6o
vividas e vividas enquanto sdo contadas,, (19ig9: 72). A
identidade pessoal es[6 conectada i coer€ncia da hist6ria
de vida de uma pessoa. Assumir a responsabilidade
de ser o narrador de hist6rias da pr6pria vida (seguindo
Heidegger) ndo significa up"nui conferir coer6ncia i
vrda, mas_tamb6m preservar a identidade pessoal pr&
Pliul 3 aq5o mesma prefigura o mundo da'composiEio
narrativa e sem tais narrativas n6o pode havir 6tica
alguma; entretanto, a estrutura narrativa 6 uma condigio
necess6ria, mas ndo suficiente para se constituir uma
visdo 6tica- ,!s grandes narratirras que transcendem as
biografias individuais n6o devem sei transformadas em
lei do tipo que reprimem membros de uma comunidade;
o falo de que algumas grandes narrativas atendem a
pap6is absolutistas e autorit6rios n6o deve sugerir que
todas aS narrativas hist6ricas s6o de import#cia dir
trutiva.

. 
Ri$a$ Harvey Brown faz observag6es semelhan-

tes is de Kemp, colocando talvez umi Cnfase mais
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forte no ato de previsio ou nomeaqio da realidade

.l^o ,rttu forma-de guiar a percepqio e a construqio

I" "rf".ut 
priblicas. A gramdtica 

-te1!111 
ou narrativa

Ii" p"ttoui, observa Brown (1987: 130),."as constitui

J-qri*to polis". Brown define a narrativa como "a

u"tiao de um agente cujo car6ter e destino desdobram-se

afavds dos ev6ntos no tempo"' A trama- 6 um ingre-

diente essencial na narrativa e 6 ressaltada por Brown

oara d"tat"uer "as formas pelas quais aspectos essenciais

ha exist€ncia humana sio-expressados atrav6s de even-

tos especificos". Definida desta forma, a exist6ncia mes-

i- ai narrativas pressup6e, para Brown, "uma ordem

,iocil ae significahos ni qual a aqSo significativa por
tgentes moiais toma-se pbssivel (p. 1aa)' Como um

'Imblema de um texto social maior", uma narrativa
rexige uma economia politica e uma psicologia coletiva

1r i""1 um senso di- conexdo,.vivido entre car6ter

Brown descreve o texto p6s-moderno como tendo
conduzido pela desintegiaqdo da comunidag" hl.-

que "test^emunha a -natureza problemiitica do
:ido, da identidade e experi€ncia contemporA-

" (p. 159). De acordo com Brown, nossas exPe-

:ias-vividas t6m se tomado integradas com a nossa
,t€ncia moral pelas formas de raiionalidade t6cnica,

Passo que o que se torna realrnente necess6rio 6

discurso narritivo priblico. Com a desintegraqio
moderna da comunidade "surge a reintegraqio, n6o

r comunidade, mas do estado cibem6tico" (p. 150)'
)mo um eco das reflex6es de Brown, Felix Guattari
Toni Negri (1990: 58) escrevem gue, lo -Amago_ 

da

;raqao do capitalismo global, "6 possivel encontrar
irnenso empreendimento de produqio de subjeti-

cibem6tica (subjectiaitt informatisEe) que regrrla
de depend6ncia i o Processo de marginalizaglo" '

e conduta priblica, Prevalece".
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signifiqueque o discurso dominante aa zuUuersio politica dapr6xima d6cada serd 
.orientado ;;;;;"q"istar umamilit6ncia de comediantes ou q,.ru u'pra*ir revoluciondriaser6 reduzida a formu, u"udCrniiu" J" brincadeiras

*:::**ltvas que levam 
" **" rrriirl*"qa que des_preza a vida cotidiana. Al6m aisso, o mrrr,do da iden_tidade, eletronicamente produzido sob uJo.rrru de anrin_cios p6s-modemos, com freqti6;i;;;i" o ir6nico eataca o c6tico como uma oiientuqao ae mercado. Aironia pode se tomar uma forma i. 

"o.,t", 
o politicoem vez de desafiii{o.

Narrativa e hist6rias orais

Algumas observaq6es muito
narrativa baseada no tratamento

mportantes sobre a
de hist6rias orais e
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hist6rias de vida foram alcanqadas por Allen Feldman

em sua brilhante etnografia do terror politico na lrlanda

do Norte (Formations of Violmce - 1991). As reflex6es

de Feldman sio pertinentes ao enfoque p6s-estruturalista

critico deste capitulo. De acordo com Feldman, 6 im-
possivel para is hist6rias de vida revelarem aquele

ponto em que intenqSo e discurso s6o essencialmente

i metmu coisa. Feldman defende corretamente que a

intengdo subjetiva ndo 6 o esPaqo sagrado da verdade,

pois se "o eu 6 o objeto referencial do discurso da

ListO.iu de vida, ent6o, 6 interpelado por aquele discurso

e ndo pode ser anterior a ele" (p. 13). O autor com-

preendl que os objetos do discurso n6o podem existir
iora de formag6es discursivas pr6vias. Neste ponto, ele

segue Stuart Hall no argumento de que "eventos, re-

laqOes, estruturas realmente t€m condig6es de exist€ncia
e ef"itos reais, fora da esfera discursiva, mas que ("')
apenas no dmbito discursivo e submetidos ils suas

condiq6es, limites e modalidades especificos eles t€m,

ou podem ser construidos com, significado" (1988:27)'

A concepgdo de identidade que se segue, a partir dessas

observaq6es, 6 instrutiva:

O eu 6 semPre o artefato de narrativas previamente
recebidas e recentemente construidas. Ele 6 gerado atra-

v6s da narragio e preenche uma funqio sint6tica na

hist6ria de vida. As regras da narragio podem desem-

penhar um papel estabilizador na construgSo cultural
da verdade, mas, dessa forma, o str e a verdade estario
subordinados aos fechamentos transindividuais da nar-
rativa (falada e escrita) (Feldman 1991: 13).

Seguindo os insights de Lyotard (1973) sobre o
fato de que a relaqio entre eventos, ag6ncia e narrativa
nio 6 linear, mas acrdnica, e que conjuntamente eles
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servem para mediar "a dissonAncia entre o
irio instrumental da racionalidade politica e o
semAntico da viol€ncia material" (p. 16). Nar-

enraizadas no corpo podem acomodar excesso
Elas s6o as rlnicas narrativas que podem

ttaz6-lo.

Por uma 6tica da narrativa p6s-modema

Kemp e Brown utilizam-se do trabalho de Alistair
Maclntyre e, ao faz6.-lo, levam a questio da narrativa
para o dominio da 6tica. Maclntyre, com raz6o, reco-
nhece a caracteristica essencialmente narrativa da con-
diq6o humana - que as subjetividades estio interligadas
em um complexo mundo polimitico da narratividade
humana. A narrativa, de acordo com este ponto de
vista, 6 a forma de unidade mais apropriada para a
vida humana, sendo que a narrativa toma a ag6o
humana tanto inteligivel quanto respons6vel (Patton,
1986). A critica de Paul Patton sobre Maclntyre aponta
Para a diregdo certa por chamar a atengio para o
conceito de uma 6tica da narrativa p6s-modema. Patton
(1985: 136) argumenta que as considerag6es de Macln-
tyre sobre a narrativa modema deixam de fora certas
dimensdes da subjetividade modema, isto 6, ele deixa
de fora a id6ia de que os sujeitos estio "fragmentados
e dispersos atrav6s de uma gama de categorias sociais
e cendrios institucionais: masculino, feminino; doente,
saudiivel; escola, local de trabalho, e assim por diante".
De acordo com Patton, a nogio "indiferenciida e global
que Maclntyre traga para o eu modemo" o leva a
solicitar formas de subjetividade essencialmente pr6-
modemas.
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:i1l j". s.,u.,,oqaloff "ffiffi ,ilil ?:n#,X""?;

fuii*.1:"Y;,"i:"":#:li".:;:d***.ntmana" (p. 139). Vaie a peni iitar patton extensivamentea respeito desta observag6o:

Para Foucault, a_capacidade.humana para a autocriagdoaut6noma ndo estd em a,iv-iau,-.i{ exist"- limitespolfticos e sociais para o exercicio desta capacidade. Atarefa politicu q.y". seu trabalho ,ugur" nio 6 nemut6pica nem nostilgica; eta €;;;;p;"fi;rso com aqueresmovimentos 
"" :T]"_to","t""il,i" "riio ".,gu;"ao, .,"tentativa de reduzir estes limites.e 

"rt"riau. a esfera daliberdade (patton ffSO: fSlj. 
v s sertrr

As narrativas ndo s6o unitdrias: elas sio melhorcompreendidas como montagens criadas dentro ,,de
tipos diferentes de segmentaridade que dividem a vida
lcfal yod.ema. (pattJn, :s86;ii;;.il; de tamentara perda das formas pr6_modemus ae-suUyetividade
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narrativa, eu acredito que faz um sentido politico maior

"iu"r 
ttu realidade narrativa do presente, encorajar a

subvers6o de formas de subjetividade estratificadas,

hierarquizadas e socialmente calcificadas e lutar contra

formas atuais de subjetificaqdo que impedem nossa

experimentaqio com novas formas narrativas de desejo

e modos de estar-no-mundo.

Narrativas e identidade

Patrick Taylor (1989) argumenta que as narrativas
est6o fundamentalmente relacionadas d organizaqdo da
experi6ncia humana. Um4 narrativa 6, segundo Taylor:

nio apenas uma estrutura mental que pode ser imposta

sobre a realidade, a narrativa 6 significativa aPenas na

medida em que ela capta a vitalidade e dinAmica da
vida social. A narrativa 6 transformada, seus moldes
sio rearranjados, sua significaqdo renovada enquanto o

processo da hist6ria explode na experi€ncia humana
(p. xii).

Como inscrig6es hegem6nicas, as narrativas fazem
linhas de forgas legiveis que se entrecruzam, cortam,
congelam, prendem e reprimem o poder. Como o
produto de-formaq6es discursivas e de pr6ticas sociais
localizadas em interesses materiais, as identidades estdo
localizadas em redes de poder social historicamente
continuas e pragmaticamente dispersas' Stuart Hall
(1987: 46) observl que "toda identidade est6 situada,
posicionada em uma cultura, em uma lingua, em uma
hist6ria';.

Nossas subjetividades precisam ser inscritas ou
codificadas por meio de narrativas Para que Possamos



agir' Estas podem ser contra-narrativas ou narrativas
de resistEncia ou narrativas forjadas no projeto autori-tiirio do-imp6rio e do-coloniaiismo; a questao e que
noss;ts identidades ganham forma com a contingGntia
discursiva dos fechamentos-arbitriirios (mas incoinple-
l?r) _4." 

significado, dentro do texto maior da mem6ria
hist6rica. Na realidade, Hall (1,9g7: M) descreve iden_
tidade como sendo ,,formada .o por,[o inst6vel onde
as hist6rias inenarr6veis da subjetividade enconftam asnarrativas da hist6ria de uma cultura,,. prossegue fa-zendo uma observaEio importarrt" Je q.,e a identidade
6.possivel apenas no interior de fechimentos de sig_nificado incompletos. para Stuart Hall:

toda identidade 6 construida atravds de diferengas e
comega a viver com as politicas de diferenga. Mas a
aceitagdo do status ficcionil ou narrativo da ihentidade
com relagio ao mundo tamb6m ndo requer, como urrul
necessidade, o seu oposto _ o momento do fechamento
arbitnirio? Serii possivel haver agdo ou identidade no
mundo sem fechamento arbitriirio_ o que uma pessoa
pode definir como a necessidade de significagao do
final da sentenga? (p. 45)

Hall observa corretamente que novas concepg6es
de identidade, como.contingdnciai discursivur, 

"iig"mde n6s uma redefinigao d6 significado de atividade
politica. Por exemplo, estamos iodos alertas sobre ,,as
politicas- de diferenga, as politicas de auto_reflexividade,
uma politica que esteja aberta a contingOncia, mas que
ainda assim seja capaz de atuar,, 1O. iSl. Ele articula
um conceito de identidade que, erl suas pr6prias pa-
lavras, "nio est6 fundamentido na nogio i" itg.r-'"a
absoluto e-integral, o qual n6o pode surgir de Xlguma
narrativa do eu completamente fechada,,l
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Vale a pena observar, neste momento, a diferenqa
entre o conceito de narrativa de Hall e as reflex6es de

ferome Bruner (1991) sobre acerao narratiao. De acordo
com Bruner, isto se refere a "uma capacidade 'local'
de acrescer is hist6rias de acontecimentos do passado
uma esp6cie de estrutura diacrdnica que permite a
continuidade at6 o presente - em outras palavras,
significa construir uma hist6ria, uma tradiqSo, um sis-
tema legal, instrumentos que assegurem a continuidade
hist6rica, se n6o a legitimagio" (pp. 20-1). Nesta viseo,
a narrativa 6 uma esp6cie de "estojo de instrumentos
culturais" que capacita os seres humanos a trabalharem
iuntos atrav6s do "processo de construgio n€rrativa
comunal" (p. 20). Mas n6s temos de seguir Hall, con-
firmando que o que colecionamos local e comunitaria-
mente n6o seja monumentalizado ou santificado sim-
plesmente por ter se tomado parte de um arquivo
narrativo comum. Uma coisa 6 buscar continuidade
como parte da identidade comunal, civica ou nacional
de uma pessoa; outra bem diferente 6 fixar a identidade
naquelas narrativas que ir6o nos "ler" de uma maneira
distintamente totalizante. Contida em todas as narrativas
culturais, est6 uma maneira preferencial de l6-las. Vi.
vemos n6o apenas narrativas particulares, mas tamb6m
as_habitamos (assim como elis nos habitam). O grau
atd o qual resistimos a certas narrativas dependJ de
como somos capazes de l€-las e reescrev6-las.

A narrativa enquanto texto

^-. .Enquanto textos, as identidades n6o podem ser
nxadas dentro de sistemas de significaqio fechados (por
e)(emPlo, um padrdo fechado Je significantes e signi-



ficados), conseqi.ientemente nio hii identidades uarda-
detras - somente identidades que est6o abertas ir ins_
:1iqa9, articulagdo e interpretagdo. Richard Rorty (199i:
L0) observou, recentemurrte, q.,e ,,,Verdadeiro, ,,ao e onome de um poder que eventualmente alcanga vit6rias,
i apenas a nominaliiagio de um adjetivo aprovativo,,.
E importante ressaltar que as identidades nunca estio
completas, mas sempre em processo de negociagdo;
estio continuamente em conflito dentro de uira mon-
tagem polivalente de discursos e por meio de linhas
de v6o nom6dicas e at6picas. Exisie uma ,,composta_
bilidade" na formagdo de identidade, uma maleabiiidade
que est6ligada lingtiisticamente i fungio do significante
e a permutaqdes de possibilidades interpretalivas emtomo das quais a subjetividade gira. O contexto de
noss;rs identidades n6o determina= como elas sio re-
presentadas, mas exerce um papel em suas inscrigdes
ret6ricas.. Por exemplo, temos i tlnd€ncia de ver noss:ls
roentrctades no contexto do romance, com6dia, trag6dia,
s6tira etc. ou as vemos como conservadoras, lib"erais,
radicais; mas essas categorias contextuais nao ocorrem
sincronicamente fora da hist6ria, pois s6o, na realidade,
o resultado de lutas em tomo do-significado por v6rios
grupos na sociedade.

Bhabha situa a identidade na consci€ncia simb6lica

- raqr.rela "temporalidade iterativa do significante,,
(7987: 6) que ocupa ',as condiqdes afetivas e discursivas
de uma reiaindicagdo de subjetividade,,, Em outras pa_
lavras, a id6ia de um ea verdadeiro e atemporal 6 uma
ficgdo de discurso 

- uma ,,demanda por identifi cagilo"
-; gue confere ao signo um senso de autonomia. Shibha
atrrma que o espaqo da enunciagd,o faz brotar o processo
de duplicagdo (dividindo a diierenqa entre o Eu e o
Outro) - ou fixando diferengas culturais em um objeto
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confin6vel e visivel quando, na verdade, a diferenga 6

sefipre incerta e poliaocal. A identidade nio pode ser
identificada como presenga uma vez que h6 sempre
um principio de polivocalidade - a inscriqio dupla
do momento de enunciaqdo - que n6o pode negar,
nem transcender a diferenqa. Enquanto n6o existem
relagdes causais bem definidas entre estruturas econ6-
micas e psicol6gicas, eu gostaria de argumentar que
novas formas flexiveis de produqio econ6mica, vigi-
lincia e estrat6gias eletr6nicas t6m produzido formas
de subjetividade correspondentes perigosamente "ne-
cess6rias". O sujeito aut6nomo do humanismo liberal
iaz ern uma sepultura sem identificaqio, tendo sido
morto a pauladas na rua dos fundos da teoria p6s-es-
truturalista. Portanto, 6 extremamente seguro agora -se nio 6 um lugar comum - declarar que as identidades
n6o sio integralmente reflexo de interesses sociais pr6-
constifuidos a respeito dos quais, em grande parte, n6o
estamos alertas. Pordm, nao 6 tao popular compartilhar
a observaqio de Terry Eagleton de que "a relaqdo entre
certas localizag6es sociais, e certas formas politicas, 6
uma relagio "necess6ria" - o que nio significa (para
repetir) afirmar que ela seja inevitiivel, espontAnea,
garantida ou oferecida por Deus" (1991.: 278). pelo fato
de esta id6ia ter perdido a preferEncia entre uma inteira
geraqio de te6ricos sociais p6s-marxistas (estou me
referindo aqui is tendGncias iridicas e ndo criticas da
teoria sociai p5s-modema) e porque sinto que a igno-
3-9t, Para o nosso perigo, citarei Eagleton extensiva-
mente:

. A ideologia nunca 6 o mero efeito expressivo de inte-
L. resses sociais objetivos; mas tampouco sio todos ost' significantes ideoi6gicos ,,flutuantei livres,, com respeito



a tais interesses (...).Ideologia 6 uma questeo de ,,dig.

;ffi;,T:'.:l -0"." 
o",.liniuagsm;, _ce c_ertos efeibr

tar. Era d;-;;l."'*" * illlf'"if'frrjn':"_"ffiTlcontra certos pronunciimentos e se ins.creve tacitamentsdentro deles. i4as ela n6o e, 
""""r""'rJlu." *. igualadaa..simplesmente qualquer for^" J;-;;;discur'so.i.,t"i"rr.aot;;il;;#6H;ll jt::TJA

disso, o conceito de iaeofojai"r."'"iri. alguma coisada relagio entre um pronunciamento e suas condig6esde possibilidade_ material, q.r"rrao urtls condig6es depossibilidade sdo vistas *d " f", l-u .urt", Iutas depoder, centrais
irg,.-u",*,i",,.tr,:i":",1::l"ilX,l jll"flTf ;,ll;de vida social (t-991: 223). 

---'-v/ Ys '

Seguindo Eaeletol, gostaria de ressaltar que, noambito da formaglo a" ia"ntiauC ;;" interessesh um anos tom am-ie,,*r""ur" i *l l"-"ilr.,uur irua os, na tu_ralizados, universalizados, legitLJ;;;* nome de
::-rrT.f"r*as de poder potitic"o,, (iggt: znz,S 

" acreditoque seja necessdrio, para is educadoras 
"riti"*, focaliz.atnos, efeitos poltticos dos discurs., ;;;-r;xto da sociedade capitalista ocidental.

Eu concordo com os,/as pr5s_estrufuralistas em umnrimero de pontos cruciais:'q""-;--lirrgara n6o nos
H:::Xi:T",::pll desbotadi a" 

"rg.,L" reatidade

*,::*:::,: :T:1,"*r; q"" "aJ-"ff;';dd;;
" 

*t1l:g:- privilegiada q"" "* p"r-i," ;rf :"K;sem problemas-ao r( 
"'.. r ----

an rtio^,,_-^ __-_ 3al-.; que ,,os objetos s6o intemosao discurso q..ue os constiiui,, 
" 

-q"l';;i"rir.,gua 
ndo 6

]l_"ii: um reflexo passivo da realid'ale mas ativamenteconstitutiva desta,i. Enrretanto.-l;;:;"""redito, se_gyh.do Eagleton, que precisamos de um conceito deideologia pura .ompreender 
" ir"r-;tre situaeoes
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materiais e formag6es discursivas, por causa do modelo
iemi6tico de Saussure, utilizado por alguns criticalistas

modelo que argumenta essencialmente que o

significante produz o significado - e 6 amplamente
inadequado.

Aqui, tamb6m, assim como Eagleton, eu sigo a
fenomenologia pragm6tica do signo de Charles Sanders
Pierce, em vez do modelo de Saussure, ao destacar a
importAncia do interpretante ou hdbito no qual ele est6
corporificado (recebido e vivido). Podemos deslocar o
significado do interpretante pela auto.reflexividade cri-
tica. Este aspecto crucial capacita a ag€ncia hist6rica a
banscender as espirais arb6reas de semiose infinita com
o objetivo de efetuar atos de transgressdo politica. Ele
tamb6m reconhece que podemos ter experi€ncia direta
do mundo, mas este conhecimento s6 6 possivel em
um sentido secunddrio, atrav6s de sistemas semi6ticos.
Destaca, ainda, a id6ia de que as pr6ticas materiais sio
hgitimadas por trabalhos de discurso essencialmente
"ideol6gicos". Isto significa que existe uma realidade
extra-discursiva (material) e o posicionamento de uma
Pessoa nesta realidade pode causar determinadas lei-
turas e prdticas sociais no interior do m'undo material
a ser recodificado.

Ndo quero soar reducionista ao argumentar que
o Posicionamento material, vamos dizer atrav6s de
classe ou raqa, equipa runa pessoa com crenqas e desejos
politicos apropriados ou protegidos por alguma arrna-
qura. Te6ricos e te6ricas p6s-marxistas definem corre-
tamente que nio hii "reliq6o interna entre condig6es
s6cio-econOmicas particulares e tipos especificos de po-
srcronamento politico ou ideol6gico" (Eagleton, 1991:
210). Bastante verdadeiro. Entretinto, o'qrri os p6s-mo-



dernistas "lfdicos,, descrevem como,,conting€ncia
pura" ou "polivocalidade,, nio desconecta os dislursoe
dos seus efeitos politicos. Certas subjetividades sao
rerorqadas pela culfura promocional de mercados e
merchandise de maneiras Lspecificas em raga, classe e

9_".1,"^::, 1," 
forma que se pode afirmar seguramente que

exrsrcm relacrcrumentos gen4ricos, bem como idiossincriticos
entre identidades e determinantes sociais. A Enfase militante
que. alguns e algumas p6s-estruturalistas colocam no
particularismo ndo pode explicar adequadamente as
conex6es entre formas de consci€ncia social e condig6es
materiais. Algumas relag6es sdo, na realidade, ,,rnoti_
vadas" por narrativas de classe, raga, etnia e g€nero.

Identidades de mercado nos ,,tempos novos,,

,, 
Gostaria de argumentar que, nestes ,,tempos no_

vos", tem ocorrido um particulai zoneamento do espago
subjetivo, uma segmentaEio e clivagem da identidldl,
uma reinstrumentalizaqdo da experiOncia subjetiva (mo-
delos pessoais de identificagio), muitos dos quair s6o
reflexo de uma economia degradante que existe no
limiar da produgdo fordista *ol"*". Estjs identidades
s6o parcialmente o resultado de, e parcialmente cons-
titutivas do que Mayer (1991) chama de eliminagio das
conquistas da classe trabalhadora fordista (seguridade
social, seguro de safde, representaqdo sindicai). iamb6msio resultado do crescimento dos regimes de ,,meio-
expediente e dos contratos de curta duragio"; d.o alto
indjce. de "empregos prec6rios e esporiidicos,; que ca-
racterizam a diminuigio de mercados locais; 'ida ex-
pansio do setor informal urbano e da dinAmica dos
servigos avangados do setor de tecnologia de ponta e
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do intenso trabalho desregulamentado do setor infor-

mal".
Os profissionais da publicidade e marketing podem

cortar a lociedade em segmentos ou subgrupos, cada

qual caracterizado por certas atitudes, comportamentos

e estilos de vida. Estes sdo os desejos coletivos elabo-

rados por demandas de mercado da cultura dominante

- correlaq6es inevit6veis de formas particulares de

poder econ6mico.

O movimento corrente em direqdo a uma economia

p6s-fordista - serviqos, automaqdo, Processilnento de

iados - nio mudou fundamentalmente a natureza do

trabalho na medida em que a "industrializagdo
'velho estilo' tem invadido as grandes emPresas

no
do

setor ndo-industrial com ritmos de trabalho e taxas de

produgdo submetidos ao controle mecAnico e impessoal"
(Castoriadis, 1992: 14-15). Desta forma, a modemidade
termina na intensSo em que pode ser relacionada ao

projeto de autonomia individual e social do capitalismo'
Mas, a modemidade Permanece mais viva do que
nunca na medida em que incorpora "a expansio ili-
mitada do (pseudo) dominio (pseudo) racional" (p. 23).

E claro que existe uma dimensio cultural para esta
crise do lrabalho industrial que 6 a eticalizagdo do
habalho ou "o grau em que o emPrego determina os
hdividuos biograficamente e os molda de uma maneira
caracteristica para uma situaqio particular de trabalho"
(Honneth, lggzt 32). A esfera do trabalho tem sido
drasticamente marginalizada nas biografias de traba-
lhadores/as individuais de forma que lhes permita
trtuar como agentes morais em pap6is de autoconfir-
utagio. Como Axel Honneth (1992) observa, o declinio
de valores associado ao e constituido pelo trabalho
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cialmente integrado por meio das politicas de consumo
com seus excessos de ideologias conservadoras. Asidentidades em tempos p6s_mldemos espelham cam_
panhas de opinido e is foimas de resistdncia organizada
entram em colapso diante da apatia priblica e d-a in6rciaoa massa. (J srl€ncio tem se tomado a estrat6gia do_minante da resist€ncia (Baudrillard: 1975).

Marcy Darnovsky (1991) levantou a importante
qu,est5o de- que a classe publicitiiria compreende acultura melhor do que os criticos e critrcas culturais.
EIa tem analisado comerciais,,neotradicionalistus,; !.reconseguem articular e. responder aos medos 

" a""ujo,da audi€ncia com mais.,,ilareru 
" "*putia,, do que odiscurso de intelectuais de esquera". SI"t*t Hall tamb6mtem tocado neste tema recentemente, argumentando

1_y:= - 
S", o 'pos-fordismo, existe, ent6o ele 6 uma des_Lrrldo ea mudarlca tanto cultural quanto econ6mica,,(1990: 128). Existe uma certa democratizagdo limitadada cultura no contradit6rio e ;;;;firr"do cendriodos prazeres populares. Esta estd ."n"liau no mundouu consumo e da moda. Hall escreve que:

Atrav6s do marketing, do lay_out e da moda, a ,,imagem,,
proporciona o modo de representaqio e narrativizaqdo
1o 

.",10", do qual o .o.,rrr.r.,o -"J".no-aupende tanto.A cultura moderna 6 irremediavelmente material em
s.uas priiticas e modos de produqao. E o mundo materialdas mercadorias e tecnologias e profunaa_ente cultural.A,populagio j"u".-, preta"e brunca, qrlu .r"rn conseguesoletrar "p6s-modernismo,,, mas qrl.'.*rauu na idadeua rechologla de computador, rock_aideo e mrlsica ele_tr6nica, id convive com este universo em suas cabegas(1990: 128)

r^_ E claro que as identidades de mercado sdo exa_tamente o tipo de identidades que ut".J".r, conforta_
li

ri,
L6/



velrnente a visao empresarial que as educadoras con-
servadoras t6m de cidadania e escolarizaqao, com sua
€nfase no empreendimento de livre mercado e na l6gica
do consumo. Isto pode ser observado no programa
Educagdo 2000, desenvolvido pelo Presidente Bush e no
plano de Chris Whittle para escolas lucrativas. A agenda
educacional conservadora despreza o ideal de se conferir
podera coletivo e responsabilidade social em nome do
realismo econ6mico. As narrativas de identidade, pro-
duzidas atrav6s da €nfase na educaqio privada, baseadas
nos imperativos de mercado, t6m o objetivo de produzir
trabalhadores e trabalhadoras complacentes e consumi-
dores leais. Esta narrativa mestra assume muitas formas
e tem como resultado mais importante o conservad(>
rismo politico dos anos 80, no qual a "Nova Direita"
construiu concepq6es de quem sao seus sujeitos ideais
e como eles personificam os valores sagrados da religido,
do trabalho 6rduo, da saride e da autoconfianqa" (Den-
zin, 199L: L50). Norman Denzin descreve a condigdo
do capitalismo tardio como aquela que perpetua as
"narrativas antigas" e mitos da familia nuclear, do
imperialismo e do individualismo arraigado onde "o
capitalismo necessita e usa qualquer coisa e tudo para
perpetuar seu controle heg'em6nico sobre a culfura
popular" (p. 151).

A l6gica do "ambos - e" do capitalimo tardio cons-
tantemente se expande, como um el6stico, para atender
a tudo o que veio antes, transformando tudo, inclusive

4. No original: empowennent. Muitos textos traduzidos do Ingl&
para o Portugu6s mant6m esta palavra no original. Para tomar.mais
claro o significado resolvi sugerir esta altemativa: empowerment seia
conferir poder a algudm ou a determinado grupo. (N. da T.)
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a exoeri€ncia vivida, em uma mercadoria que €-com-

ptJ " """ilda 
no mercado contemporAneo' Esta l6gica

requer uma nostatgia positiva 91e colf=t-"m alto valor

"-o-p"rr"ao; 
potqt'-", sL o passado ndo tivesse valor' ele

ndo poderia ser vendido no presente'-O velho 6 bom'

ilJ;;-;^. v"ttt" e novo juntos s6o o melhor' Esla

idt;l"pi" popular inscreae uma politica que mantdm as nar-'iiirit 
oitigos aipas (1991: 151 - grifo nosso)'

A Nova Direita perpetua seu ataque contra a

dit"r"nqu, militAncia trabaltrista e toda a id6ia de um

sistema de educaqio nacional declarando guerra ir id6ia

f-;OJtfico" corno o inimigo das instituiq6es privadas

e luirativas, mas, ao faz€-lo, ela se elgala em. sua

;t;ptt"il;{ 0"" poder na defesa da liberdade' e

r€Dresenta mal o se., poder reacionario' atrav6s de um

pdputsmo democr6tiCo' Enquanto os-Porta-vozes con-

servadores do proleto educacional da Nova Direita' tais

.o-o oi*" navititr e Chester Finn, vociferam interesses

p"tt."it entrincheirados em hipdrboles patri6ticas' que
's6o tdo auto-elogiosas, auto-satLfat6rias' autoglorifican-

tes quanto s6o obcenamente carentes de ins-ight' e\.es

estid na verdade atendendo aos interesses do caPrtal

"*pi"t*i"i na distribuiqdo de status quo em termos de

pod", 
" riqueza, o que 6, vamos encarar de frente' a

irarrativa cintral quJ sustenta a politica conservadora'

Narrativas de libertagio p6s-coloniais: para al6m

da identidade de mercado

Podemos, acredito, nos libertar do peso morto das

narrativas dominantes do consumo corporativo' Pode-

mos faz€-lo ao atravessarmos fronteiras culturais e ao

negociarmos identidades novas e hibridas' Como um



passo inicial, em diregio i criagio de prdticas sociais
emancipat6rias, tanto na esfera p(blica quanto na pri_
vada, podemos ajudar nossas alunas e alunos a provocar
runa pausa i constAncia imutdvel das identidades im-
periais da familia patriarcal, do estado autorit6rio e
das narrativas do consumidor compulsivo e feliz.

A construgio de identidades narrativas de liber-
tag6-o-deve posicionar uma €nfase central no significado
de diferenga. Angela Harris utiliza o termo ,,conici€ncias

mriltiplas" para captar "um mundo onde as pessoaui
nio estdo oprimidas apenas nas bases de g€nero, mas
nas bases de raga, classe, orientagdo sexual e outras
categorias em run entrelagamento inextriciivel,, (1990:
587). A complexidade de tal opressio sugere que a
experiEncia necessita ser explorada como m.,ltivoial -como aquela que nio pode ser descrita inde-
pendentemente de outras facetas da experiEncia. Con-
seqtientemente, como educadoras/es e esfudantes, pre-
cisamos visualizar a identidade como uma formigio
subjetiva que evite assumir formas de narrativas ba-
seadas em essencialismos de raqa e g€nero (vozes que
monoliticamente t€m a pretensio de falar por tod-os)

essencialismo que forqosamente fragmenta a
experi€ncia em nome de uma comunalidade, isto 6, em
nome de algo que acaba por mascarar sua experi€ncia
normativa. N6o existe uma identidade ,,feminina,, 

es-
sencial, ou identidade "masculina,', o! identidade ,,ame-

ricana". Nio existe uma narrativa universal de cidadania
que nio pode ou n6o deve estar aberta d contestaqio
entre os esfudantes.

Ao compreender como as narrativas do eu s6o
constifuidas em contextos de colonialismo, p6s-colonia-
lismo e neocolonialismo, as/os educadorai/es podem
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desenvolver uma nova politica de diferenqa e identidade

e, .lssim, Provoc.rr lun novo esPaeo subjetivo de cons-

truqio de significado e pr6xis. Revelar as fissuras na

con'tinuidadJda narrativi do eu 6 contestar as exigGncias

de dominagdo por determinados gruPos, nas bases de

raqa, privil6gio de classe, g6nero e outros interesses'

Para as/os -educadoras /es, a sala de aula pode ser

transformada em um esPaqo pedag6gico hibrido onde

a permissdo nio 6 negada aos estudantes que desejarem

ni,out suas pr6priasldentidades que estejam fora das

identidades de mercado e das politicas de consumo,

um espaqo onde as identidades individuais encontram

signifiiado em express6es coletivas e solidariedade com

os "outros" culturais, onde o tempo euroc€ntrico e

mim6tico d6 lugar Para o momento hist6rico vivido,
momento esse das lutas contemporAneas pela identida-
de. Aqui, os imperativos da cultura do consumo e a
hegem'onia das iientidades de mercado sio desafiados
poi narrativas de identidade que se fundamentam em

itmu pteocupaqio com a liberiagio e justiqa social'

Uma pedagogia informada por uma narratologia
p6s-coloniai desloci a relagio do ator social pelo objetg
do seu conhecimento e pelas problem6ticas nas quais
a identidade 6 definida e 6 tamb6m objeto de luta'
Neste sentido, uma narratologia p6s-colonial encoraja
€ls pessoas oprimidas a contestarem as hist6rias fabri-
cadas para elas por "estrangeiros" e a construir con-
ha-hist6rias que ddo formato e direqdo Para a prdtica
da esperanqa L para a luta por politicas emancipat6rias
da vida cotidian;. Trata-se de uma pedagogia que busca
exorcizar, do corpo social, as patologias invasoras do
racismo, sexismo e privildgios de classe (Giroux e McLa-
ren, 1986a). Uma pedagogia que seja capaz de romper
com as narrativas de cidadania dominantes e desesta-



bilize as pretensdes de identidade monol6gica que estas
narrativas exibem. Uma narratologia p6s-colonial tem
que agitar a superficie dos textos ocidentais de iden-
tidade, de forma que as falhas e lacunas produzidas
possam criar subjetividades historicamente descontinuas
e que, ainda assim, possa inibir o ressurgimento de
discursos colonialistas do eu. Desta forma, uma niura-
tologia p6s-colonial carrega alguma afinidade com o
que Linda Hutcheon refere como "narratividade narci-
sista" ou "metaficqdo", no sentido de que o texto de
libertaqio 6 explicitamente reconhecido como construido
socialmente e demanda que os agentes sociais se en-
gajem "intelecfualmente, imaginativamente e afetiaamen-
fe nesta co-criaqdo" (7980:7 - grifo nosso).

Para as/os educadoras/es p6s-coloniais, isto sig-
nifica levantar as seguintes quest6es sobre suas peda-
gogias, como parte de uma "narratologia critica": Qual
6 a esquematizaqdo narrativa que ordena suas pr6prias
vidas e as de seus estudantes? Ela 6 povoada pelo
individualismo burgu€s, pelas assungOes da vida social
capitalista e pelos seus correlatos culturais e sociais?

Como pode a pr6tica de uma pedagogia de liber-
taq6o ser construida sem que se recupere o cen6rio do
desejo da supremacia colonial branca? Seguindo De
Lauretis (1990: tM), n6s precisamos comeqar a repensar
a identidade de libertaqio como o tomar-se "o sujeito
de um 'saber incomum', uma priitica cognitiva, uma
forma de consciGncia que ndo 6 primordial, universal
ou coextensiva com o pens;unento humano (...), mas
historicamente determinada e assim subjetiva e politi-
camente assumida". Educadoras p6s-coloniais precisam
cooperar com o desenvolvimento do que Comel West
(1990: 93) chama de "um novo tipo de trabalhadoras

192 193

culturais" caPazes de exercitar uma "politica de dife-

;;;;';q"" capacitari os estudantes a "interrogarem as

maneiras como el;rs e eles estdo circunscritos por certas

convengoes e como. eles t€m que aprender a partir

destas norrnars e model'os " 
to*titoit sbbre os mesmos"

fr. iOn Precisamos situar a pedagogia dentro de uma

X*"tio6" que cria. a hist1ia qui i?s tnesmos fazemos'-ii 
frot"i, o i.r^po fitos6fico dos conceitos ocidentais e que

oode transcotou o, opitiites categlius da l6gica.fifsdficl

ic"a'"ii,*lyio).-g; o.tit* palivras' a autoridade cul-

tural ocidental nio e um sisiema de- refer€ncia est6vel'

;;;;-d; " air"t"ttqu cultural (em distinsio !t

aJ"t"ia"a" cultural) semPre diz respeito a como a

;;;" a enunciada- "o*o 
a cultura 6 construida

em terlnos de uma politica de significaqdo' Qualquer

il;";a;e" cultural deve levar em consideraei-t- :::
fundamentaqdo e enderego discursivos bem como sua

p.irti." J" iocalizaqdo. ". 
l"g"t: 

-,l-^maneira 
como as

identidades sio enunciadas 
-sempre 6 ambivalente e

"i* "ao 
t€m origens primordiais 9""- 1t fixam como

latina, afro-americanu Jt' 
"orno 

anglo' Isto nio significa

q" ii""tiaades como etnicidades n6o sejam imPortan-

tes. Mas sugere que elas ndo garantem o posicionamento

politico de uma Pessoa'

A produgio de identidades de fronteira

Identidades de fronteira sdo narrativas e contra-

"*t"tV"" 
-q"e 

escolhemos Para. a-tuar,mos (mas' como

Marxnoslembra,naoemcondiqoesdenossapr6pria
escolha) no contexto de nossa mundana e pr6tica exis-

t6ncia cotidiana. As identidades de fronteira est6o an-

coradasesdotamb6moresultadodaquelaspr6ticas



l:iT que configurrun a experi6ncia e dio forma aosurvestimentos afet.
cionadas,*'o*#li,i,T,i!;;l;:,!:,i;i j':lH:*-
as identidades de mercaao p."J"riJuJp"U" narrativasda Nova Direita de cidadan'i" d;;;;"_o. Esta forrrade "autopr6xis,, segue.estrat6gias que consistem emnome.u a opressS0 e -forjar J ia"rriia"a" ut.urt" I"
;?ffff "';i:'ff f;^":!):tividade"ig'ri"1"'e:I!"fi "s"i'*t*tu-;;":"f::::;{"*:i;#rT:K::,;X:
teira consiste em renome€u e reconstruir a realidade
:T.u.:r.g"5ngajar a realidade p"fu p."a"qio de uma
:::i:tirj9"de negativa (em cujo 

"url " identidade 6construida a partir de significant"" a" aus€ncia ouomissdo). Ideniidades de fionteirl-"ao l.iua* a partirda empatia por outros- como forml- au- .,*u conexiopassional atrav6s da diferenga. fuf 
"or,"iao 

6 ampliadapor uma imaginagdo narrativa, possibilitanao qie ;laq6es criticas seiam,produzidas'""tr" n*rus pr6priashist6rias e as hist6riis dos dt *-;i;rais (Darder,1992). Considerando que. 6 importante lecontrecer queas subjetividades sdo iulturafri.,""t" lo"rtrufdas e dis.cursivamente interoretadas, esta 
"Cserrragao 

n6o servepara defend"t o ,uluti,ni"*o ..rft.rJ qrl ,oa"i" 
" ,"i,":1'_=.: de que a identidade J;;JJ;""r um 6 taormportante guanto qualquer outra. E'ste nao e o signi-ficado de idjentidade de fronteira. Tampouco 6 umamaneira de encontrar as exig€n"iu, ,lij""is de cons-trusao de uma identidade 

"*;dgft; {)o* @ d|jh_ititou "o jd dito,, de convengOeJ de- consruno priblico)com o objetivo de uma identidale 
"urru,i"" que sejamais capacitadora de transform"ia.-r*i"f. Em vezdisso, significa lutar contra a redugdo da possibilidadeda transformaEdo do eu e d.o ro"iut 

"o-Jco_implicados
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na dial6tica da liberdade. Isto 6, significa lutar contra

nossa falha em ver nosso pr6prio reflexo nos olhos

dos outros. Identidade de fronteira requer o que Ramon

Saldivar (7990: 175) chama de "dial6tica da diferenga",
que se refere i formaqio de subjetividades de resist€ncia,

ou seja, subjetividades que s6o capazes de resistir "is
'tend€ncias absolutizantes de um mundo burgu€s, pa-

triarcal, classista e racista que se funda na nog6o de

identidade fixa e positiva e em pap6is especificados de
g€nero, baseados nestas fixag6es positivas".

O trabalho de Emily Hicks (1988) sobre "escritas
de fronteira" e o conceito de Henry Giroux (1992) sobre

"pedagogia de fronteira" s6o sugestivos sobre o que
eu quero dizer quando discuto o conceito de "identidade
de fronteira". Hicks descreve a escrita de fronteira como
uma "estrat6gia anticentradora" na qual as narrativas
de fronteira sio descentradas, de forma que "n6o existe
identidade entre a pessoa que l€ e a Personagem in-
dividual, mas, em vez disso, um convite para ouvir a

ooz da pessoa qlre emerge de uma sobreposiqdo de
c6digos, a partir da qual surgem Personagens e eventos"
(p, 51). A autora baseia o seu conceito de escrita de
fronteira no que chama de fronteiras culturais hetero-
g€neas da Am6rica Latina e suas relagdes com a lite-
ratura latino-americana contemporAnea. Tamb6m estii
tnteressada em examinar como as culturas dominantes
da Europa e dos Estados Unidos "sio apresehtadas em
suas interac6es com a cultura latino-americana" (p. 48).
Sua discusiio sobre escrita de fronteira 6 baseada em
escritores e escritoras que, na realidade, t€m prefigurado
formas recentes de p6i-modemismo euroPeu, tais como
o descentramento do sujeito e a apropriaqio de imagens'
Emily Hicks refere-se,-entre outlos, ir poesia concre-ta



brasileira e ao trabalho do movim ento Neo_grdfico nsMdxico. De acordo com Hicks, a escrita ae irontei"a,-

enfatiza a diferenga em c6digos de refer€ncia entre duasou mais culfuras e descreve, portanto, um tipo de
realismo que se aproxima da eiperi€ncU aas plssoas
que cruzam fronteiras, pessoas que vivem em urtvl
realidade bilfngi.ie, bicultural e biconceitual. Eu estou
ratando de tronteiras culturais, nio fisicas: a sensibilidade
que informa a literatura de fronteira pode existir entre
trabalhadores visitantes em qualquei lugar, incluindo
paises. europeus nos quais o plis ae origem nio divide
fronteiras fisicas com o pais hospedeiro IUSA: ll;.
Os atributos que Hicks confere i escrita de fron_

l91tu: "tlo" aplicando ao conceito de formaqio de iden_
rroaoe. :€melhantemente, o que Giroux (1992) tem cha_
mado.de pedagogia de fronieira pode sugestivamente
ser utilizado no projeto de redefinigio de identidades.
Engarar-se ao projeto de criaEdo de identidades de
tronteira 6 um meio de desconstruqio e de tomada de
controle das narrativas do et:, ao mesmo tempo quese reconhece a multiplicidade de linguas 

" ioaigo"
dentro de uma rinica 

-lingul 
- po, eiemplo: o pitilingtiismo em uma fni; fngu; _ f"r, como os

sentidos metaf6ricos em outras'linguas. Com efeito, 6
um didlogo consigo mesmo e com o Outro, um didlogo
que contesta e rompe com a estrutura narrativa m-o_
notopica e unidimensional de textos sociais dominante,
baseados em incentivos de mercado, na iogi"" de con_sumo e nas suas relag6es com os leitores e leitoras.
Identidades de fronteiri sdo identidades nas quais lei-
tores e narradores s6o ambos um e o Outro, no sentido
que "o cruzador de fronteiras 6 ambos o eu e o Outro,,(Hicks 1988: 52). Em outras palavras, ,,O ,sujeito, cru_
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23dor de fronteiras emerg€ a1 
,9"p-lu,t^udeia 

de signi-

ficantes de dors gruPos ie c6digos de referEncia' de

;-b;; os hdos dl fronteira" (P' 52)'

Estou sugerindo que educadoras/es estudantes

aprendam u "'"p'"'"i'tt"i-t"' atrav6s de uma forma de

&ritu de fronteira naqt'at as narrativas que construirem

para si em relaqio uo'Oot'o sejam-' com efeito' dester-

ritorializadas politica, "tti*tut'." 
lingtiisticamente' de

il;;;;;s'se"tidos metaf6ricos' atrav6s dos quais

l'"ul"iJiaadese.tomal?iil'idi:tl11::':"Y:Sil:',
; d;.Et"ta*rt identidades de fronteira 6 recusar

a adoqio de uma ti"i;; perspectiva:elacionada ir do-

;;A; Jt rrat' R""t"u" "a reduqao metonimica da

realidade i l6gica instrumental do pensamento ociden-

;"y p. iei 6 
-reterritori alizat a identidade de maneira

que assegur" u po'"ibitidade de "subversdo da racio-

;"lid"d""d. tni"idio coletivo" (p' 57)'

Um s6rio problema em forjar uma pedagogia

"-*.t",Jii" 
dd identidade de fronteira necessita ser

il;ttf[;; aqui. Ele resulta da falha dos criticos mas-

culinos de se desvencilharem de seus aprisionamentos

em discursos fdoceniiicos' Os criticos masculinos sdo'

com freqii€ncia, relutantes em narrar a conting€ncia de

t"* piJptfas posiqdes enunciativas como sendo mas-

culinas. Os te6ricos precisam especificar seus posicio-

namentos sexuais e dutros cen6rios de enunciaqdo tex-

tual de forma qrr" ,,ao falem por outros equivocada-

mente. Semelhante-""i", "o 
caso de comunidades afro-

americanas, Comel West observa que:

A problemdtica da invisibilidade e da aus€ncia de nome

da diiispora ,t"g'a modet"? Po$:. ser,entendida como

a condigao d" ;;;';;t;ncia'relatioa de poder Yegro 
de

apresentarern'" o 
'l 

p'ap'iot e aos outros como seres humanos



i?:!:r::: e, desta forma, contestar o bombardeio de

i:::"::8"::,::,-'d'sr:!!!,',*p,,"oai,-l,ti,-iosupremacistas brancas (1990: 27;'g;rf.-;; Srig*U.
E importante que um projeto de libertagio nio

li;-TjSl"TJ"'::.:::pf ssoas.,"uurl"-l,comosim--
plesmente ;-;-;;'D Psssoas suDaltemas como sim-"'
;*;-il ; ffi#:18""il*"J:KT j:,'ilffiBff3:tr'
americanos por uma 

.identidade "J_i_""ao tentativas
:T{ti!i" de sqgtiestra_r. r""*aii"i"eles que iunea_q.un a rmagem do que-os norte-americ.anos afualmenterepresentam e do que eles t6m,fJ.. Cr.[.s subalternosndo deveriam ser tiansform;*F 

"'[gtlr* vivas queassustam ao naturaliz1.em a diferenga- entre ,,n6s,, 
e"eles", mas deveriam falar 

"i;A'io;*.iorgo, de suaraga, classe e conllit
cangarem voz e liuerTa 

especificos de g€nero para al-

Todos os grupos necessitam de uma narrativa querecon-hega, nas palavras de Stuart 
"uU 

llq.r" 
todos n6stdTo: de um iugar particular, a partir de uma hist6riaparticular, de "miexf"riil;;;;,fi #;" uma culturaparticular, sem esta:

bg es, iii. il;#il': j"l:'t T"T:,:1;:h5:1'#origens de nossas identidades;#;tes 
hist6ricos

ili l1l1 precisamos 
If {;;i; ;df; ; q"" podemosalcangar juntos. Aquilo que podemo, ,,o, to*u, juntostoma preceddncia i"ur" 

"q.rito-;;; #;r. Em outras
f:,lltT, antes que eu fale em solidariedade, nio devoexlgu que os outros
Faz"€_ro= ;; ;;;*#.."fi:1#? ?H,:;:H:y:pessoa que cruza a fronteiri A, il""til;;s construidasno ato da solidariedade serao;;il;t* e as aliangastormadas serdo contingentes 

"* ,rru"-"rtlt€gias, nego_ciag6es e tradug6es que ocorrem no ato da luta tanto
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a construgio de uma alianqa de bqst comum (em

de cultura comum) quanto para uma politica trans-

e radical. E miis importante criar identidades

f"tit a" estrat6gias.de resistencia : S:::T1"^"P^:11
ao q"" a partir"da busca de alguma 6"t" Ity:id?l
*t q"" prender6 os sujeitos t 

^11", .-":i:"ltlidl:ul pi." sempre - de teP"lil identidades nas

is a sutjetividade 6 primeirarnente constituida atra-

da noitalgia e farniliaridade (confira Grossberg'

A formagio de identidade precisa ocorrer naquilo

Homi Bhabha chama 4" rrfsrcelro esPaqo de tra-

". Traduqio exige que x5 identida6eJ - especial-

identidades cult triis - sejm vistas como "es-

tnrturas descentralizadas" que seo constituidas apenas

err relagio ir alteridade. Pelo deslocament6 das origens'

nsra liminaridade criativa "abte z Possibilidade de

articulaqSo de priiticas e prioridades culturais difnantes'

atd mesmo incdmensur6veis" (1gg0a:21G11)' O "terceiro
espaqo" refere-se i condig6o'4s hibridismo na qual-o
essencialismo das origens L o discurso da autenticidade
sdo desafiados. A alteridade sernPre interv6m para

prevenir o sujeito de fixar-se ern uT sistema de signi-
hcaqao fechaio e mant€m aberta "uma nova 6rea de

negociaqao de significado e represent?S1"" $' 211)'.Isto
favorece "novas estruturas 4" ugtorroade, novas lnlcla-
tivas politicas, as quais s6o .otnpreendidas inadequa-
dameit" atrav6s di sabedoris 6erdada".

A construgdo de identidu6ss de fronteira segue a

"filosofia do tornar-se" de Ioel Kovel. Identificar-se com
o evento social e material processual do "tomar-se" 6

aliar-se explicitamente ir nirratlva da liberdade' Nas
palavras de Kovel, 6 "falat de um desejo pr6tico de



ser livre" e ter compromisso com runa filosofia ,,na
qual. o -eu pode tornar-se Outro para si pr6prio.e, ;partir daquela posigdo, permunece, alienado bu trans.
::19"t a si pr6prio" (!991:10g). Kovel desenvolve esta
id6ia ao pronunciar:

Eu sou um sujeito, nio um mero objeto, e n6o sou um
sujeito cartesiano cuja subjetividade 6 pura introspecEio,
mas, ao inv6s disso, um sujeito exprissivo, um'sujeito
transformador; eu sou um sujeito, portanto, que necessita
projetar o meu ser no mundo, e transformar o mundo
como uma expressio do meu ser, e finalmente me
apropriarei de meu ser ao inv6s de t&lo expropriado
(p. 108).

A proclugio de identidades de fronteira tem menos
relagio com a busca de autoconhecimento do que com
o que Foucault viu como ,,um mdtodo de auto_estima,,.
A partir da_perspectiva de uma narratologia p6s_colo_
nial,-a questio 6 se poderemos ou n6o forjai identidades
de fronteira que possam resistir ir reinscrigdo e ao
recoroarnento no mapeamento hegemdnico da cultura
nacionalista e de orientagao consuriista. As identidades
de fronteira simplesmente se tomario suplementares

- run efluxo de discursos contra-hegem6nicos consu_
midos em vez de contrapostos - coridicionais em vezdl rgsis^tgrtgs i maquiniria do poder de Estado hege_
m6nico? Esta questio de incorporagdo _ de reintegiar
a pessoa oprimida no mundo de relagdes de pJder
desiguais - 6 um inc6modo; *"r, uirrdu assirir, ela
precisa ser ressaltada. Afinal, o capitalismo prospera
:"T 1 regulagio e eventual assimiLq6o da d-iferenqa.A diferenga torna-se-apropriada a servigo do capiial
de maneira que as subletividades da cidadania posisam
ser esvaziadas como parte do rito d.e passagem de
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tomar-se norte-americano' Entio a questio permanece'

a periferia toma-se imperialista e se este 6 o caso' o

que significu, ,,o '*ioitante 
sentido de Giroux (1992)'

Ir*;;;;* q.'" t""u-u fronteira? As identidades de

iro.,a#u, nesie contexto' simplesmente significam um

;;o;;li"*ento da 
-etitu 

tottt"mista sob a forma de

"t"rt*ai"lauafismo 
agressivo' um culto i hipermascu-

linidade, uma 6tica cJltt"al motivada p,or vendas' pro-

movida Por uma "to"o*i" 
de "especiilizaq6o flexivel"

i" "iJ"a't.t 
e cidadis guerreiros orientados Para 'uma

i.-^"it" Slobal? O" t?ta possivel destronar o m6todo

;ilgdi*-do*iouni" to* o intuito de criar cen6rios

culturais em que suoietividades contra.-he gem6nicas pos-

sam ser constrtlidas'" qtt" Possam efetivamente deses-

I"Ulft-. a produqdo ae identiaades de mercado?

Outra questao 6 como construir identidades de

fronteira que falem puiu * experidncias vividas das

p"tt."t .p.*idas i Pessoas 3:". Pot:""m uma des-

confianqa natural da e'lite acad-€miCa que escreve das

altitudes do Monte Otirnpo' Aquela chamada imperiosa

;;;;; identidade "uttiti'uu 
transcultural q* 

1111:t't:
identidades particulares constituidas talvez Por uma ler

universaldoinconscientequeest6emparalelocom.o
apelo corrosivo por 

"rna "ttltt"" 
comum e pela perda

da etnia coletiva a" l"p"f"qdo' E uma vis6o extraida

dos arquivos euroc€ntricot " mergulhada no sangue

do imperialismo, uma vis6o que compartilha da cons-

piraqao da civiti2ffi (Mct-aien e Leonard' 1993)' E

uma vis6o que tanto a classe acad€mica quanto a

ativista devem abandonar'

Discursos maiorit6rios' narrativizados sob os aus-

picios da branquid'ade, posicionam e cont6m os sujeitos

das minorias monologicamente como "6tnicos" ao passo



que as pessoas brancas sio raramente relacionadas a
este status (Hooks, 7992). Ao mascariuem sua pr6pria
situacionalidade sob formas de etnicidad", * i"rr'o",brancas universalizam o Outro como dtnicos e a si
pr6prios como existindo metafisicamente al6m de todas
as formas de.significagdo €tnica. Estas pessoas, portanto,
isentam-se da conotagio negativa do termo ,,6irico,,
que elas pr6prias criaram. A- cultura branca unifica_se
em sua invisibilidade e evita equival€ncias negativas,
tornando-se desta forma, capaz' de ocupar a posigio
do significante privilegiado eieu posicioriamento numa
relagao nxa de.oposigdo biniiria com relagio is pessoas
de cor. Uma ironia insidiosa 6 a de que a iultura
branca busca des-etnizar a Amdrica do lrlorte atrav6s
da id_eologia do melting pot e, por outro lado, est6
camuflando uma formJ de re-etnizagdo da cidadania
na identidade est6ril dos valores familiares da classe
m6dia da Amdrica do Norte.

, _ . 3 g$agogia critica precisa construir uma priixis
de identidade de fronteira na qual sistemas biniirios
de pe.nsamento (por exemplo: branco vs. negro) nio
organizem mais determinadas politicas. O desafio 6
criar- o que Trinh T. Minh-ha 

"h"*" de ,multi_espago
mutdvel de resistGncia, que ,,nio prospere apenas com

1,"-="^tTi,:gias,.de 
rejeigio, afirmagio, confronto e opo-

srqao bem sedimentadas em uma tradiqio contestat6ria
homogeneiz ada" (799'!.: 229). Elaafirma que este,,desafio
deve ser levado A frente toda vez qrrd t.r- posiciona_
menlg ocorra: pois, exatamente, como uma peisoa pode
se sifuar (em termos de ebricidade, claise, g€nero,
diferenga), uma pessoa pode tambdm recusar-se a estarco$inlaajquele posicibnamento (pp. 229_30). O con_
ceito de Trinh sobre multiculturaiismo e aquele que
venho buscando mapear ao longo deste capitul", 

"m

202 203

conceito que nio endosse a iddia de iustaposiqio de

culturas nem "as subscreva ao tipo de atitude do

insipido caldeirio que nivela todas as diferenqas" (p'23,2)'

grr,'u"" disso, Tiinh situa o multiculturalismo "na

li"it"qao intercultural dos riscos, de desvios inesperados

l-".-pf"tiaades de relaqdo entre lacuna e fechamento"

b.232\. A id6ia aqui 6 desenvolver uma estrat6s! de

ii"*ral"a" que Marcos sanchez-Tranquilino e John Tagg

i"" i"f".it"ti.-se i arte chicana) descrevem como "nio

sendo de diferenqa fixada, mas de transformaqio de

linguas e esPaeos de operaq5o,P.1t1^:"itar tanto a

inv"isibilidade quanto a assimilaqio" (1991: 104)'

Gl6ria Anzaldria tem descrito a identidade mestiTl'

nointeriordaculturachicana,comoaquecaptaeste
sentido de ambigiiidade e transformaqdo associado i
identidade de frJnteira. Ela escreve que Ia mestiz'a:

nio pode segurar conceitos ou id6ias em fronteiras

.igiait. Os li-mites e paredes' que- devem manter as

iddias indesejiiveis do tiao de fora' sdo padr6es e hdbitos

de comportamento enraizados' Estes h6bitos e padr6es

sio o inimigo imanente' Rigidez. significa a morte'

Somente ao Permanecer flexivel' 6 possivel alargar a

psique horizontalmente e verticalmente' La mestiza tem'

constantemente, que se deslocar para fora das formagOes

habituais; do peniamento convergente' da raz6o analitica

- que tende- a usar a racionalidade Para mover-se em

diregao a um 6nico obietivo (um modelo ocidental) -
Para o Pensamento divergente - caracterizado pelo

movimento pur" lo"g" de-conjuntos a" ptgtTt.l-l!;
jetivos em iireqao a uma perspectiva mars lntegral'

.rrr,u p"rrp".tiva que inclua mais do que exclua'

A nova mestiza se enriquece ao desenvolver uma tole-

r6ncia pelas contradiS6ei, uma tolerdncia pela ambigiii-

dade. ila aprende u i"t t'*" india na cultura mexicana'



a ser uma mexicana sob o ponto de vista anglo. Ela
aprende a jogar com as culturas. Tem person-alidade
plural, opera em um modelo pluralista _ nada 6 jogado
fora, o bom, o mal e o feio, nada 6 rejeitado, nada e
abandonado. Ela nio apenas sustenta as contradig6es,
mas tambdm transforma a ambival€ncia em alglma
outra coisa (Anzaldtia, l9g7: Z9\.

O-projeto de Anzaldda 6 louv6vel, pois est6 real_
mente buscando conectar comunidades subaltemas e
teoria critica. Isto 6 importante, pois as teorias ocidentais
de identidade estdo relacionadis i cultura da branqui_
dade de maneiras nio capacitadoras. por exemplo, o
discurso de identidade ocidental oficial exclui do con_
ceito de "cidad6o" tudo aquilo que desafia sua deter_
minagio como significante vazio, um indicador de ,,nor_
te-americano", no qual qualquer coisa pode ser articu-
la_oa a ele e que tenha exegese autorit6ria suficiente.
Mas, antes que possam ser vinculadas aos significados
convencionais, as identidades precisam primeiramente
ser desinfetadas das significag6-es ,,6tnicai,,. A tarefa de
Anzaldria 6 desmascarar as pretens6es de formaqio de
identidade ocidental e cortd-las em suas junq6es. Ela
realiza isto ao desmantelar falsas image ns _ " rechazamos
esas falsas imdgenes" (1990: xxvii) _ io formular teorias
marginais. Para Anzaldfa, teorias marginais:

estio parcialmente fora e parcialmente dentro da estru_
tura de referOncia ocidental (se isto 6 possivel), s6o
teorias que sobrep6em muitos ,,mundos,,. N6s esiamos
articulando novas posig6es nestas,,intersegdes,,, mundos
de fronteira de comunidades 6tnicas e academias, mundo
feminista, mundo do trabalho... Em nossas teorias da
mestiqagem criamos novas categorias para aqueles de
n6s que foram deixados ou empurrados para-fora das
existentes. N6s recuperamos e'examinamos a est6tica

ndo-ocidental na medida em que criticamos a est6tica
ocidental; recuperamos e examinamos modelos ndo-ra-
cionais e realidades "deixadas em branco" enquanto
criticamos a realidade consensual e racional; recuPera-
mos e examinamos linguas indigenas enquanto critica-
mos as "linguas" da cultura dominante (...) Se temos
sido amordagados e enfraquecidos devido is teorias,
n6s tamb6m podemos conquistar liberdade e adquirir
poder atravds das teorias (1990: xxvi).

O que Hall, Hooks, Trinh, Giroux, Hicks, Anzaldria
e outros est6o chamando a atenqao 6 sobre a frontei-
rizagio de identidade, a ruptura com a coesao unit6ria
da cultura do terror que conhecemos como a Politica
da branquidade. E uma identidade descrita com Pode-
rosa elegancia por Sanchez - Tranquilino e Tagg:

O que n6s comesamos a conceber 6 uma outra narragio
de identidade, outra resist€ncia. Que afirma a diferenga,
mas que ainda assim ndo pode ser absorvida pelos
prazeres da cultura de mercado global. Que situa sua
voz diferente, mas que nio se manter6 no ch6o estdtico
de um fundamentalismo defensivo. Que exPressa seu
posicionamento como mais do que local e que ainda
ndo faz reivindicaqAo de universalidade para o seu
ponto de vista ou lingua. Que conhece a fronteira e

atravessa a sua linha (1991: 105).

Guillermo G6mez-Pefla ecoa Anzaldria ao caPtar
os "mriltiplos repert6rios" de identidade em uma res-

Posta a quest6es sobre sua pr6pria nacionalidade:

Hoje, oito anos ap6s a minha partida (do M6xico),
quando eles me perguntam sobre minha nacionalidade
ou identidade €tnica, eu nio Posso resPond€lo com
uma palavra, uma vez que minha "identidade" agora
possui repert6rios mriltiplos: Eu sou mexicano, mas sou
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tambdm chicano e latino-americano. Na fronteira, eles
me chamam de chilango ou mexiquillo; na Cidade do
M6xico, 6 pocho ou nortefio; e, na Europa, 6 sudaca. Os
anglos me chamam de "hispAnico" ou "latino", e os
alemdes me confundiram em mais de uma ocasido com
turcos ou italianos. Minha esposa Emilia 6 anglo, mas
fala espanhol com um sotaque argentino,.e juntos todos
n6s caminhamos entre os entulhos da Torre de Babel
da nossa p6s-modernidade americana (Gomez-Pefra, ci-
tado em Yfdice 1992:214-15).

Entretanto, como George Yridice destaca, o mul-
ticulturalismo deve mover-se para al6m de uma mera
celebraqdo etnoc€ntrica do transformismo cultural e do
atravessar de fronteiras lingriisticas, politicas e 6tnicas.
Ele cita pontos levantados por N6stor Garcia Canclini
em resposta is entrevistas que ele conduziu com resi-
dentes de Tijuana, M6xico: "Outros artistas e escritores
de Tijuana desafiam o tratamento eufemistico das con-
tradiq6es e do desenraizamento... Eles rejeitam a cele-
braqio das migraq6es causada pela pobreza na terra
natal e nos Estados Unidos" (citado em Yfdice, L992:
215). Yridice soa como um aviso aos multiculturalistas
criticos dos Estados Unidos, quando ele sugere que
n6s incorremos no nosso pr6prio modelo de imperia-
lismo quando desatentamente nos tomamos uma "fren-
te" para a nossa pr6pria integragio em urn mercado
global no qual a imagem - a politica de representaq6o

- suplanta recursos e serviqos, encolhendo.os a uma
velocidade cada vez mais r6pida" (1992: 213). N6s o
fazemos quando assumimos que podemos mostrar ao
resto do mundo como descobrir-se. Quando sugerimos
que mriltiplas posiqSes de sujeito deveriam ser celebra-
das como o apogeu de um novo hibridismo p6s-mo-
demo que escapa is tend€ncias fascistas de particula-

risrnos militantes, precisamos ter cuidado' Algumas

o"rlt"t cruzam as fr-onteiras por vontade pr6pria' -outras
5i""f-C"a"s a atravess6-las, e outras ainda s6o literal-

mente baleadas ao tentarem cruz6-las' Ainda' ao mesmo

tempo, h6 uma enorme fecundidade no conceito de

.;;Jtt de fronteiras, como.Hicks e Giroux consegui-

t"^ t-g"f"rmente ilustrar' E uma met6fora edificante

ouru "ti multiculturalismo critico que necessita ser

i*"a" a s6rio. Esta 6 a tazdo pela qual devemos

exercitar o cuidado ao definirmos para os Outros cul-

ili; o q.t" a identidade mestiqa deve parecer' Por

exemplo, ela sere diferente para cada Pessoa/ Por exem-

pf o' u' 
"*if 

uaa, a intelectual hetropolitana "prof issional"

:-;";" ; ;;ista. Precisamos mup"ar identificaq6es di-

feientes, constituidas por identidades de fronteira e nos

ap.opriur*os dos seus elementos mais criticos' de suas

p'ot"il.i"Uaudes, tanto Para os conflitos e lutas por

iibertaqdo locais como Para os globais'

Uma narratologia critica precisa ser fundamentada

em uma politica dE diferengl que seja mais do que

uma desoidem salutar da nossa escravizaqio ao mun-

dano e ao habitual. A narratologia critica 6 uma estra-

ttgia aesfamiliarizante e justificat6ria, mas tamb6m 6

"riu ptaticu de esperanqa' Nos termos de Stuart Hall

(1990), estou me referindo ao delinear de um desejo

"J"ti"o, 
ir produqio do que Damovsky (1991: 88) se

refere como- "representaq6es do eu, forjadas com auto-

consci0ncia atrav6s do ionfronto"' e negociaq6o"' Isto

possui conex6es com o imperativo de Foucault sobre
'" piai"" do eu. Precisamos de novas prdticas de iden-

tidade que brotem de novas formas de subjetividade

e agencia hist6rica. Eu gostaria de ressaltar uma rei-

*rit Ei.uqao especial de Piul Raymond Harrison de que

a narrativa racionalista seja contestada por "mriltiplas

206 207



vozes da razeo aftaves da narragio de hist6rias,, (19g9:
64). A narratologia critica deve ser compati_vel 

"o* ,r-conceito de cultura n6o racionalista e nio reducionista.
Como a artista mexicana Frida Kahlo que ,,literalmente
se viu na linha de fronteira - entre cultura e natureza,
entre a terra antiga da Am6rica prd_Colombiana e a
'GringolAndia' 

- um Estados Unidos tecnol6gico de
mau gosto" (Lippard, 1987:2Zl), as educadoras piecisam
mover-se entre e por dentro de zonas de semiose
cultural. A absolutizaqio da narrativa, atrav6s de noq6es
redutoras de cultura, impede a exploragdo "d,a caiac-
teristica divergente e complexa da nossa- condiqio nar_
rativa na modernidade, onde n6s n6o apenas vivemos
em um mundo narrado, mas em muitoi mundos nar_
rados" (Harrison, l9B9 7G).

. Richard Harvey Brown ecoa a preocupagdo destes
autores quando ele nos orienta a eicreve. nossas nar_
rativas de libertagio, de ,,desidentificagio,,, 

atrav6s da
autorizaqdo "de uma nova visdo de n6s mesmos e do
nosso mundo" (1987: l4n. E importante que convo_
quemos uma definiqio altemativa do mrrndo e, desta
maneira, autorizemos uma nova forma de existOncia
social. Nos termos de P€cheux (7925/lgg2), precisamos
deslocar e transformar a forma suieito de nossas nar_
rativas, n6o apenas aboli-la. Harold Rosen faz uma
consideraqio persuasiva de que todas as narrativas
precrsarn ser recontadas. Escreve que ,,Em algumas
culturas existem contos privilegiado, (...; q.r" necessitam
ser recontados; mas narradores aut6nticoJ devem trans_
formd-los em um discurso que persuade internamente
ou, entdo, reduzirem-se a meros recitadores, a mimicos
inflexiveis" (1986: 235). De acordo com Rosen, alunos
e alunas precisam libertar-se da autoridade dos discursos
dos outros, enquanto ndo necessariamente os reieitam.
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O ato de recontar hist6rias 6 o que nos di voz' Ao

Jur"o ot" todas as hist6rias - at6' mesmo ou talvez
'"rp".ii*u"te aquelas que sejam recontadas - solicitam

os deseios do Outro com o objetivo de manter uma

autoridide narrativa e conter sua pr6pria "ameaqa sub-

repticia" (p. 235), elas podem se contrapor ds narrativas

autorit6rias. Educadoras(es) e estudantes precisam ter

acesso is narrativas insurgentes que desafiam as his-

tJtiut p"ttoais faloc€ntricaJ, que deixam de fora aquilo

que 6 a conting€ncia, o irraiional ou a ambigriidade'

irecisam de uma linguagem de recusa narrativa que

conteste as regras convencionais de autodefinigio con-

tidas nas iden-tidades autobiogr6ficas encorajadas-e le-

gitimadas no interior do patriarcado (Smith' 1987)'

As educadoras/es t€m uma especial responsabili-

dade na construgio de suas vozes narrativas na pr6tica

pedag6gica. Elai precisam estar alerta a respeito de

.o*o"u t itt6ria 6 representada ou "inscrita" ' n5.o aPenas

em suas pr6prias vbzes, mas nas vozes de suas alunas

e alunos.^E cluto q,re a questio 6 se estas vozes servem

) difusio do processo d-e legitimag-uo 91 cultura hege-

m6nica ou servem para contest6-la' Neste aspecto a

questio do fechamento da narrativa se toma importante'

De aco.do com Kalogeras (1991: 31), o fechamento

narrativo "predica uma consci€ncia central que repre-

senta as estruturas e Processos da 'realidade' como se

elas naturalmente manuseassem um srgnificado especi-

fico. Desta forma, este significado 6 defendido como

'encontrado' ao inv6s de 'construido"" O ponto aqui'

6 claro, especialmente no caso de representaq6es de

hist6rias 6tnicas, 6 em que extensio o processo de

narrativizaqio "revela uma totalizaqio que suPrime as

descontinuidades, os esPagos e os silOncios que cons-

tituem nio apenas a vidi de uma Pessoa, mas tamb6m



a hist6ria 6trrica de algu6m" (p. 32).Se as,/os educa-
doras,/es, ao protagonizarem suas responsabilidades pe-
dag6gicas, atenderem i mediaqio entre a sociedide
hospedeira e as culturas 6bricas de seus estudantes, at6
que ponto as narrativas que sdo utilizadas para me_
diarem as narrativas dominantes e as contra-nlrrativas,
ou narrativas de diferenga estdo ocupadas por discursos
imperiais e empresariais da cultura hospedeira?

Esta questdo sublinha a importAncia de se convidar
os estudantes a tomarem-se mediadores de suas pr6prias
narrativas e assumirem a autoridade por suas pr6prias
vidas ao adotarem uma perspectiva metaculturai, na
qual eles e elas possam se tornar criticos de ambas as
culturas (cf. Kalogeras, 1991). E claro que a narrativa
subjacente e a imaginaqdo insurgente que os convida
a assumirem o papel de mediadores metaculturais 6
aquela que conta uma hist6ria de esperanga e libertagdo.
Tal narrativa ndo deve convidar a um fechamento
prematuro do significado de emancipaqdo ou simples-
mente anexar a luta pela liberdade a uma tradiqdo
radical gasta. Ela pode ser empregada para vir ao
encontro de tal objetivo, encorajando os estudantes a
pe[nanecerem exaustivamente autocriticos ao examina-
rem suas pr6prias convicqOes e ao reconhecerem quando
uma pr6xis de libertagio desatentamente serye e re-
conduz d opressio. Uma narrativa de esperanqa e
libertaqdo deve ser analisada adicionalmente em religdo
i especificidade hist6rica e cultural de sua produgdo,
no contexto das relag6es de sala de aula e da ordem
social maior, de maneira que revele seus efeitos capa-
citadores e ndo capacitadores. O que precisa ser asie-
gurado, no interior deste processo, 6 uma identidade
narrativa que seja incansdvel, ndo meramehte reativa,
que ndo apenas se projete contra uma identidade eu-

rocOntrica como um tipo de retomo sem fim' Porque

isto seria o mesmo que transformar o ato de resist€ncia

"- "* 
milenarismo is avessas que b.usca inverter o

r"l"* a" ;odernidade P^t"9"tt*.tela 
l6gica do in-

aiviauaUsmo possessivo (-Sa6nz, t??.1): \""uss6rio 
tam-

U6* A o.o*pio*isso com a possibilidade' com o forjar

l" 
-ia""tiaudls 

altemativas que sejam contempordneas

J modernidade, mas que n6o simplesmente invertam

suas verdades normativas (Sa6nz' 199L)'

Esta 6 luta prol6ptica contra os- arquivos .d"..t?-
nhecimento do cotoniatismo ocidental' do vocabul6rio-;;;J" 

da pedagogia tradicional- e. da narratologia

ocupada por'formaq"Oes de identidade' cuja trajet6ria

;-";;i 6'rrma orientaqao logocGntrica da consci€ncia

- "tq"a" [ue-a nistO'iu te*"d"lineado no interior de

determinadis economias de desejo. Precisamos aPre-

,".,turirs/aoseducadoras/esnarrativasqueseiampo-
liticamente contr6rias aquelas prescritas pelo regtme oe

verdade dominante, .o.,itu-ttattutivas definidas Por uma

teleologia politicamente inspirada, cujos fechamentos

narratiios iejam sempre contingentes e' Portanto' sem-

pi" 
"U"*ot 

at criativo e ao novo' Como educadoras/es'

precisamos nos tomar te6ricas/os de um p6s-moder-

i',ir*o de resist6ncia que possa ajudar as alunas e

alunos a fazerem as conex6es necess6rias entre os seus

a"t";"t, suas frustrag6es e c-om as formas sociais e

culttirais que os informam' Norman Denzin observa

q"" tt t"OJicos do p6s-modemismo slo inevitavelmente

narradores de hisi6rias que nos possibilitam a com-

pt"""ta. da vida social c-omo uma trama cultural' Ele

i"r.r"rr" que "nossos efeitos mais poderosos enquanto

.,arradores de hist6rias chegam quando n6s expomos

a trama cultural e as pr6ticas culturais que guiam nossas

m6os redatoras". 119i1: 156)' Dwight Conquergood nos
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confronta com runa teoria de performance da pedagogia,fundamentada em narragdo de hist6riasnar.rativa,umapeaagogiide"rbj;;i"fi ;;.T""*.Ta:::da" (Haraway,' r99i),iri""a"-.j"i"J n1y,* (1986)chama de ,,corpos de significaao,, lJip"rencra corp(>rificada). Neste senrid", iur"r* t Jqfdil; ;i,";ticipantes falam a partir' ae-eiaJ,;#1fi; oeterminadaposig6o, e criam uiu",i*', J d;il; :F,;tt'irll"l;il":B?i"ffi
entendido, no sJntido d" ;"khil, ffi; a recusa do"pluralismo insipido (e) do ,";r-ii,L;;'""orru.d",, 

", "mvez disso, com6 ,,o encarar uma outra posiEdo quepoderii desafiar 
" Ttj^{rls* ";;;;;;Eio pr6pria,,(Conquergo od, tee2: 3tg). .Til.";;"" p#;"s,,o diiilogogua tanto em tomo da discussd" q'";; do acordo,,.

Iil*" final, precisar o, l"-brul-*" * narrativasque contamos e recontamos em ,,orri" salas de aulasio reflexivas e constituti;;; J;'q;"_To, somos e dequem nos tomaremos.
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Neste livro, Peter Mclaren destaca as
possibilidades abertas pela educagio
multlcultural p6s-moderna a partir de uma
concepgdo critica do multiculturalismo.

O multiculturalismo, como movimento
social e como abordagem curricular, n6o 6
certamente uma panac6ia. Existem vdrias
concepg6es do multiculturalismo que vio do
humanismo liberal conservador ao
humanismo critico e de resistOncia. O autor
destaca o papel significativo que um
multiculturalismo critico pode desempenhar
na construgio das polfticas educacionais
dos proximos anos. Nesse sentido, ele abre
um campo de pesquisa, de reflexio e de
atuagio para os educadores brasileiros ainda
pouco acostumados a debater essas
temiticas no seu cotidiano.
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