
CRf7fCA SOgRE A fN7ERPRE7ACAO DA FfLOSOFfA,

NA ACADEHfA

Falar e interpretar falas. Ler e
interpretar a escrita. E surpreender as
formac;6es discursivas em suas tra-
jet6rias. E provocar deslocamentos ou
ate mesmo cristalizac;6es de universos
de significac;6es. A escrita, assim como
a fala, tern trajet6rias interessantes, ora
como mero "referendum" (textos presos
nas normas da academia) da fala do
"mestre-morto", ora como provocac;ao,
alteridade.

Entendo 0 texto como provocac;ao,
como algo que erotiza 0 instituido, que
o remete radical mente ao instituinte.
Torno 0 instituinte como polissemico,
portanto, metaf6rico, permitindo, assim,
multiplos deslocamentos.

Atravessar urn texto e aceitar seus
desafios, e urn empreendimento repleto
de possibilidades, nunca certezas. Pois
conhecer e sempre possibilidade,
indeterminac;ao, ato de criac;ao. E elevar
o texto a condic;ao de poema, e como
tal, uma busca apaixonada dos sentidos
de conteudo, nunca de formas.

o trabalho do educador esta no sonho,
no devaneio. Nesta dimensao, os pianos
da linguagem nao estao ordenados
segundo a descric;ao linear do mundo
fatico, que sem 0 onirico se caracteriza
por ordenar a vida a partir de sua
racionalizac;ao sistemica.

A interpretac;ao da escrita deve nos
colocar diante de uma pista de duplo
senti do, onde a imaginac;ao criadora
percorre a trajet6ria do mundo sensivel
ao onirico, e desde ao sensivel; bale
diaIetico de infinitos movimentos.

o estudo de textos filos6ficos e 0

crepusculo do saber. A queda de suas
mascaras rigidas. A morte do mani-
quefsmo. Urn chamado desejo. Urn
protesto contra a mediocridade 'da
mentalidade crudita c, ao mesmo tempo,
urn saudavel desprezo pelo ensino
rigorosamente academico.

o eSludo da filosofia possibilita isso.
Traz em si a visceral compree[lsao das
limila<;6es que padecemos, colocando
em evidencia a ordem artificial e mor-
tifera de uma cultura impregnada de
legalidades presun<;osas. Ela serve para
despertar os sentidos e os desejos
soterrados e desencantados por s6culos
de saberes, preocupados, estes, em
garantir todo e qualquer lipo de
imobilismo.

Proporeiona, tambem, uma salutar
abertura para a explora<;ao de todas as
formas de expressao que 0 racionalismo
dominante conseguiu enclausurar numa
reserva chamada absurdo. 0 estudo da
filosofia feito de modo correto as
reivindica como a placenla da criativi-
dade. Uma rea<;ao vital a sensatez inene.

Uma manobra para tentar corroer 0
monop6lio de uma razao que propaga a
submissao: saberes feitos de lugares
comuns e falsos tesouros com os quais,
por esquecimento de nossa singulari-
dade, naturalmente concordamos.

Para 0 fil6sofo, 0 absurdo nao tern
uma conota<;ao pejorativa: e a forma de
protesto que se op6e ao jogo do
coerente, do l6gico e do demonstrado,
categorias empregadas como criterios
incontrovertiveis de verdade nos
grandes relatos (sistemas) que a ciencia
produz para imaginar 0 mundo.

Na filosofia, 0 absurdo reitera a
necessidade de mliltiplas compreen-
s6es do ser. 0 absurdo filos6fico e
uma said a espontanea para procurar a
voz humana no meio dos cientistas,
no meio dos desejos.

"A eultura oficial da
p6s-modernidade tende

a supressiio total das
paixoes. Com isso, ela
elimina a eduea~iio, a

polftiea e 0 senso
critieo. Adormeeendo

as paixoes, se assegura
a reprodu~iio de um

sistema de domina~iio,
imposto,

prineipalmente, na
America Latina. "

Declarar que a razao e a essencia do
homem, ja e dividi-lo em dois, coisa
que a tradic;ao classica nunca deixou de
fazer. ESla distinguiu no homem 0 que e
razao, e que, por isso mesmo, C
verdadeiramente humano, e 0 que nao
e razao, e que, por este fato, parece
indigno do homem: instintos, senti men-
tos e desejos.

A filosofia mostra sua firme inlen<;ao
de derrubar as margens estreitas do
racionalismo, sacudindo-nos, ao mes-
mo tempo, para que despenemos de
nossas ilus6es e dependencias em
relac;ao a todas as conven<;6es vigentes.
Procuraremos demonstrar atraves de
uma viagem sobre a hist6ria do ser 0
sonho, a magia de urn olhar al6m do
fisico sobre 0 mesmo, para procurar
uma nova ordem de valores, sem·
ouvidos para os eruditos.

o sonho metaffsico faz do senti-
mento uma revoluc;ao e dessa forma
subverte a lolice-vital, essa evasao da
vida que a filosofia deve expurgar.

o asscdio das sombras ten de a
aumentar no her<;o da p6s-moder-
nidade, que 6 a miragem nostalgica do
homem, uma civiliza<;ao onde a
singularidade dos desejos se converte

em urn bem de luxo. Esta se come-
c;ando a reproduzir 0 "homem de
Chernobyl", para quem a vida coti-
diana passa a ser urn exercicio de
sobrevivencia. Ele divaga com cren<;as
promiscuas, vive urn dia de cad a vez,
preparado para 0 pior, por haver perdido
toda a confian<;a no futuro da
humanidade. Seu lugar de visibili-
dade e 0 espanto apocaliptico. Esta no
lugar de urn observador em regime de
prisao perpetua.

Voltemos a filosofia como recu-
peraC;ao sistematica do instante onde a
imaginac;ao do mundo brilhou plena
de juventude. Urn belo instante da
cultura aonde 0 sonho vai adiante e a
a<;ao C sua esteira.

Quando a filosofia estabelece as
identidades entre a "poetica" (sonhos) e
a vida, esta convidando a cultivar 0
engajamento magi co com 0 mundo. E a
crenc;a no poder magi co da palavra
reveladora e criadora de mundos e
realidades (sensivel e intelectivel): 0
homem e a luz (raziio) de seu des/ino.

Assim, a filosofia pode desligar-se
da relac;ao teoria-praxis, assumindo em
profundidade 0 carater onirico das
teorias.

Realidade e sonho, os cortes nao
san drasticos. E dificil distinguir sem
criar mitos. De repente a filosofia nao
distingue, coloca em prateleiras sem
estantes as teorias e nos prop6e uma
discussao substitutiva: a rela<;ao sonho-
praxis. Grac;as a este sacrilegio, os
fil6sofos alteram os efeitos consagrados
do saber.

Em seus jogos contestatorios mOSlram
que a func;ao mais importanle do
conhecimento social e a de sonhar
com magia. Somos feilos do mesmo
material que os sonhos. 0 sonho c
urn fiel espelho de nossos escurecidos
objetos.

llumina-Ios e uma func;ao eman-
cipat6ria da pedagogia. Ela devc
inccndiar-nos com magia e afclivi-
dade. 0 processo didatico (nas univer-
sidades) precisa ser urn sonho magico
que nos alraia para devolver-nos a
liberdade. Esse e 0 caminho para
encontrar 0 desejo nos argumentos
didaticos: a sala de aula. Paraiso
perigosG, onde s6 penetram os gran des
aventureiros. A nnite do ser.O homem
noturno que ve a noite como alum-
bramento e 0 dia como gesta<;6es.

A experiencia nos ensina que uma
consciencia demasiada impregnada
de lucidez cartesiana impede que 0
homem invoque os abismos interiores
e que cvoque, como 0 dcseja, os
misteriosos climas da vida incons-
ciente, tente dissolver seus fanlasmas e
cxerc;a sua rebcliao con Ira os caSlra-
dores profissionais ou amado res.



Enfim, 0 sonho como born exercfcio
para superar as consciencias alienadas.
Os sonhos e a magia como antfdotos da
ideologia massificante. 0 sonho para
superar a mentalidade cartesiana: essa
lucidez vizinha do poder.

A cultura oficial da p6s-moderni-
dade tende 11 supressao total das
paixoes. Com isso, ela elimina a educa-
gao, a politica e 0 senso c;ritico.
Adormecendo as paixoes, se as segura a
reprodugao de urn sistema de domina-
gao, imposto, principalmente, na America
Latina. S6 os apaixonados contestam,
protestam, procuram a transformagao.
As paixoes nao cegam; elas iluminam,
utopicamente, 0 destino do ser apaixo-
nado. A paixao e 0 alimento da liberdade.
Nao pode, portanto, existir uma
pragmiitica da singularidade humana,
sem seres apaixonados que a realizem.
A paixao e 0 que nos diferencia dos
seres inanimados, que simulam viver
olhando, indiferentemente, 0 mundo 11
espera da morte. S6 os seres apaixona-
dos tern condigoes de procurar viver
em liberdade, de procurar vencer as
tiranias culturais. Os verdadeiros fil6so-
fos tentaram viver assim. Mostraram 0
poder das utopias interiores.

Ao meu ver, a filosofia e 0 modo de
expressao poetica das utopias interiores.
Os fil6sofos mostram-nas apaixona-
damente. A cultura oficial interpreta as
paixoes filosOficas como urn "excesso
agressivo". Foi uma maneira de
recuperar, ideologicamente, a filosofia,
amornando a ameaga de seu poder
revolucionario.

Soberba. Distancia. Desplante.
Monotonia. Psicoses narClslstas.
Sentimentos de onipotencia. Permanen-
tes ameac;as de reprovagoes. Atitudes
depreciativas. Formas, enfim, com que
se manifestam as defesas maniacas
como urn desejo de fazer abortar todo
e qualquer sintoma de emergencia da
singularidade. E 0 professor convertido
em urn sensor de tempo completo,
mero aprendiz de sacristao na igreja do
saber: lugar das crengas absolutas. Vma
vez que se aceitam como "crengas
absolutas" determinadas afirmac;oes,
surgem esquemas mentais que confor-
mam urn discurso alienante como teologia
para a agao ... todo intento de trans-
gressao sera castigado como ato pecami-
noso, gerando uma defesa maniaca para
suprimi-Io.

Como sacristaos, certos professores
acreditam que, defendendo a "teologia
das ciencias", estao empreendendo uma
luta titanica contra 0 mal, adquirindo
assim a ungao mistica e a tranqUilidade
de consciencia necessaria para resolver
a aniquilagao do diferente: destroem-nos
par sermos instrumentos do mal.
Procedem com a mesma beMica pureza
de conscicncia dos tribunais da inqui-
sic,;ao. Ademais, como toda a religiao,
indica a via de salvagao s6 para os eleitos:
"os lugares-tementes do bem". A protec;ao
de seus mitos, a magia de seu culto nao
se cSlende aos inimigos.

S6 a livre expressao para 0 pensamento
afim.

Estamos falando da "oligarquia do
saber", cordialmente distante, fria e
indiferente para simular ocupar-se dos
problemas daqueles que nao pertencem
aela.

Assim, as universidades transfor-
mam-se em urn sitio impiedosa-
mente seco. Todo urn estilo (sacra-
lizado, viciado) de relacionar-se com a
verdade, que ja morreu sem que seus
cultores 0 saibam. Continuam ape-
lando, ainda, para mecanismos de
excomunhao e controle de here-
sias, como nos velhos tempos de
esplendor. Quem nao bebe deste calice
ainda monera. Ainda existe a sangao
pelo deli to de "porte de inovagaes", de
"porte de diferengas".

Creio que os professores apren-
deriam a ensinar quando renun-
ciassem a converter suas falas em
caricaturas "camaras de eco": prMicas
de pensamento e de citagoes ostenta-
das, agressivamente, para adquirir
uma distancia salvadora que evite as
zonas perigosas onde 0 saber se
enfrenta a si mesmo como obstaculo. 0
professor precisa converter 0 saber em
dispendio. Ha duas maneiras de sub-
verter a legalidade do saber: dispersa-Io
ou da-Io para satisfazer a duvida do
aluno que e sempre, no fundo, urn
pedido de amor, a fuga da fadiga dos
estere6tipos, a renuncia a este monstro
que e 0 "ultimo significado".

o pr6prio saber que constituiu
historicamente 0 sujeito comega a des-
trui-Io. As sociedades comegam a
funcionar apoiadas em saberes que
prescindem radicalmente da intervenc,;ao
do sujeito. 0 homem, perdendo sua
condic,;ao de sujeito do conhecimento,
vai ganhando a condigao de elcmento de
uma configuragao totalitaria.

Na fase avanc,;ada do saber disci-
plinar, a sujeic,;ao provavelmente nao
dependera da formac,;ao de sujeilOs
d6ceis, subjetivamente flacidos. Da
produc,;ao institucional da subjetividade
se pas sara para urn processo de
destruic,;ao institucional dos sujeitos.

A analise precedente nao esta destinada
a recuperar a figura do sujeito. Pretendo
mostrar, antes de mais nada, que 0
homem precisa, para executar 0 projeto
de uma pragmatica emancipat6ria,
compreender que 0 que foi radicalmente
dilacerado pelas prMicas disciplinares do
saber e do poder foi sua intersub-
jetividade. 0 eclipse da intersubjeti-
vidade determinou a falencia existencial
dos homens, a total ausencia de ilus6es
vitais.

*Henrique Conde Uleira e bacharel em Direito I
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ACDES AFIRHATI,

CONCEITO

o debate sobre cotas resgata
fortesargumentos favorciveis, em
especial os de natureza sociologica,
historica e polltica. Entretanto, a
premencia de tal questao parece
esvaecer-se diante do argumento
de natureza jurfdica, desfavorcivel,
qual seja a pretensa inconstitu-
cionalidade diante do Princlpio da
Igualdade, acolhido pela Consti-
tui~ao Federal em sua formula
original, jci consagrada: "todos sao
iguais perante a lei, sem distin~ao
de qualquer natureza" (Caputdo art.
5°).

o Princlpio da Igualdade, todavia,
nao se reduz ao conceito de igual-
dade em si, mas valida-se segundo
o conceito de justi~a: e justo que
todos sejam tratados igualmente
pela lei. Vale ressaltar que a lei
amiude estabelece distin~oes -
mulheres aposentam-se com menos
tempo de contribi~ao, menores SaD
penalmente inimputciveis, os anal-
fabetos SaD inelegfveis, deter-
minadas autoridades tem foro
privilegiado - 0 princlpio continua
vcilido? Sim, pois no cerna do
princlpio e~tci a justi~a nao a
igualdade. E justo que a lei, em
determinados casos, estabele~a
distin~oes? E, posteriormente, sao
justos os criterios de distin~ao
estabelecidos pela lei? Tais ques-
toes, desde que afirmativamente
respondidas e respaldadas, validam
o Princlpio da Igualdade.

o princlpio real mente significou,
em sua f6rmula original, igualdade
absoluta e serviu para quebrar 0

pardigma absolutista de privile-
gios aos estamentos do c1ero e da
nobreza e da ascendencia divina
dos reis. 0 paradigma absolutista
era fundado em um conceito de
justi~a, a justi~a comutativa
aristotelica (comutar=trocar).
Trocam-se os direitos e bens
juridicos conforme os meritos, ou
seja, geometricamente conforme
o estamento social a que pertencia
o homem, legitimando as diferen~as
e fundamentando 0 ideal de justi~a
absolutista. 0 paradgma liberal
tambem se funda em um conceito
de justi~a, a justi~a distributiva
aristotelica. No Estado Liberal,
distribuem-se aritmeticamente


