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Resu o
Este texto se propõe a caracterizar, dialogicamente, o conceito de símbolo, 
como signo que se realiza na contradição, e a relação do herói com o autor-
iado à aà e pe i iaà est i a,à o oà iaç oà daà alte idadeà aà elaç oà
o àaà ide idade;àaà a a te iza àaàespe ii idadeàdasàCi iasàHu a asà
o oà elaç oàdial gi aàe à ueàseài situiàaài te aç oàdoàpes uisado à o à
oàsujeitoàdaàpes uisa;àaà a a te iza àaàdi e s oà o ol gi aàdeàpedagogiasà
conservadoras, que minimizam a interação, reduzindo-a a reprodução 
daàide idade;àe,àpo à li o,àesteàte toàseàp op e,àai da,àaà a a te iza àaà
dimensão dialógica de uma pedagogia revolucionária que se funda no calor 

do amor e no frio do estranhamento, realizando-se na maximização da 
i te aç oà o oàest at giaàdeà o t adiç oàdaàide idadeà o àaàalte idade.

Pala as- ha e:à “ olo,à iaç oà est i a,à dialogis o,à ide idade,à
alteridade

á st a t
Thisà te tà hasà theà o je i eà toà ha a te ize,à dialogi all ,à theà o eptà ofà
s olàasàaàsig àthatàfulillsài à o t adi io àa dàtheà elaio àofàtheàhe oàasà
theàautho - eato àatàtheàaesthei alàe pe ie eàasà eaio àofàothe essà
elatedàtoàide it ;àtoà ha a te izeàtheàspe ii aio àofàHu a à“ ie esàasà
dialogi alà elaio à he àtheài te a io àofàtheà esea he ào u sàtogethe à
ithà theà su je tà ofà theà esea h;à toà ha a te izeà the à o ologi alà à

di e sio àofàaà o se ai eàpedagog à hi hà i i izesà theà i te a io ,à
edu i gà ità toàaà ep odu io àofà theà ide it à .Lastl ,à thisà te tsà ea sà toà
ha a te izeàtheàdialogi alàdi e sio àofàaà e oluio a àpedagog àthatàisà
asedào àtheàheatàofàlo eàa dàtheà oldàofàtheàst a ge ess,àfulilli gàatàtheà
a i izaio àofàtheà o t adi io àofàtheàide it à ithàothe ess.

Ke o ds:à“ ol,àaesthei alà eaio ,àdialogis ,àide it ,àothe ess
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áoàseàpe sa àso eàaàli guage àa o osaàdoàdialogis oà akhi ia oà aà o situiç oàdaà

p i aàpedag gi a,àalgu asà uest esàp e isa àse à espo didas.àPo àe e plo,à o oà

seàesta ele eàoàsig oàe ua toà o situi teàdoàs olo?àCo oàseàd ,àestei a e te,à

aà elaç oàdoàauto - iado à o àaàpe so age ?àCo oàseàd àaàp i aà iado aà

est i aàe ua toàai idadeàsi li a?àE à ueà o sisteàaàespe ii idadeàdasàCi iasà

Hu a as?àCo oàseàd ,à o ologi a e te,àaàe pe i iaàpedag gi aàdaà elaç oà

professor-aluno? E como se dá, dialogicamente, a experiência pedagógica em tal 

elaç o?àCo oàseàd ,àa o osa e te,àoàdialogis oàdaàli guage à aàp i aàpedag gi aà

da relação professor-aluno?

Co oàseàesta ele eàoàsig oàe ua toà o situi teàdoàsí olo?

Oà pe sa e toà deà áugustoà Po zioà PON)IO,à ,à p. à e o he eà oà a te à

poliss i oàdoà o eitoàdeàs oloàaoàapo ta àaàpote ialidadeàse i i aàdeàtalà o eito,à

di idi doà talà polisse iaà e à doisà g a desà ei osà deà o p ee s o:à u à ueà e o he eà

s oloà o oàsi i oàdeàsig oàeàout oà ueà e o he eàs oloà o oàu àpa i ula à

ipoàdeàsig o.àDeà odoàespe i o,àoàs oloàe àBakhi ,à àu àpa i ula àipoàdeàsig o.à

Ou seja, o signo, como símbolo, remete a uma correlação entre o contexto próximo 

eàoà o te toàdista te,àaàu aà o elaç oàdial i aàe t eàide idadeàeà oàide idade à

PON)IO,à ,àp. . .àOàse ido,àassi ,àseàfo aà oàe o t oà o uoàeàpe a e teà

daàide idadeà o àaàalte idade:à oàh àu àse idoàp i ei o,à e àu à li o,àpoisàeleà

seà o situià oàe t e uza e toàse i i o,à essaà elaç oàdial i a,à akhi ia a e teà

tratada como dialógica, sem a direção para a síntese com o que aconteceria o fechamento 

doàse ido.

Valeàle a àoà ueà osàdizàMikhailàBakhi à BáKHTIN,à ,àp. àaoàpe sa ,à

dialogi a e te,àaà o situiç oàdoàs oloà o oàsig o:à Mo e toàdeà o t aposiç oàdoà

euàaoàout o.àOà alo àdoàa o àeàoàf ioàdaàalie aç o.àCo t aposiç oàeà o f o to. àNessaà

o pa aç o,àe à ueàseà o t ap eàoà o te toàdaàide idadeàaoà o te toàdaàalte idade,à

oàs oloàga haàoàestatutoàdeà ealizaç oàse i i aàpoliss i a,àouàseja,àoàsig oàdeàu à

contexto ao ser comparado com o signo de outro contexto, pela força da diferença que 

esideà oà o t aste,àouà o t aposiç o,àdaàide idadeà o àaàalte idade,à o situi,àdesseà

odo,à oà o f o toà ueà fazà aà espe ii idadeà daà ealizaç oà dial gi aà daà li guage à aà

ualidadeàdeà o st uç oàse i i a.à
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Co oàseàd ,àestei a e te,àaà elaç oàdoàauto - iado à o àaàpe so age ?àCo oàseàd à

aàp i aà iado aàest i aàe ua toàai idadeàsi li a?

Pe se os,à po à e e plo,à aà p i aà iado aà est i aà ueà seà ate ializaà e à

trecho do Grande Sertão:àVe edasà ‘O“á,à ,àp. :à Pe gu toà oisasàaoà u ii;àeàoà

ueàeleà espo deà :àaà o age à i ha.àBu iià ue àtodoàazul,àeà oàseàapa taàdeàsuaà guaà

–à a e eàdeàespelho.àMest eà oà à ue àse p eàe si a,à asà ue àdeà epe teàap e de.

áàpessoaàdoàes ito àJo oàGui a esà‘osa,àaoàseà o situi à o àaàfu ç oàest i aà

de autor-criador, estabelece na relação com o herói um contexto próximo e um contexto 

dista te.àNessesà o te tos,àoàauto àsituaàaàpe so age :àoàhe i.

Noà o te toà p i o,à oà he i,à u ii,à à iadoà o oà u à se à dotadoà deà u à

ue e àeàdeàu aàe oç o,àu àse àdotadoàdeàu àatoà olii o-e o io alà a adoàpo àsuaà

si gula idade:à u iiàquer todo azul. Para tanto se vale do expediente metodológico do 

espelho:à o àtalà etodologia,àpa aàaà o st uç oàdeàsi,àouàseja,àpa aàaà o st uç oàdeàsuaà

ide idade,àp ojetaà oàespelhoàdasà guas,à oàe e ioàsolit ioàdeàseuài agi io,àa uiloà

ueàoà a uei oà“i uizà ‘O“á,à ,àp. à e o he eà o oàp p ioàdoàhe i:à u iià–à guaà

azulada.àNoàdize àdoà a uei o,à àposs elà e o he e ,àe t o,àoà ue e àdaàpe so age :àse à

oàazulàdoài i itoàdoà uàp ojetadoàpeloàespelhoà o oà e uloài agi ioà aà o situiç oà

deàsuaàide idade.

No contexto distante, o herói é criado como personagem de uma relação 

pedag gi a,àdeàu aà elaç oà est e-dis pulo,à a adaàpelaàide idadeàha itualàdeà ue à

e si a,àoà est e,àeàpelaàide idadeàha itualàdeà ue àap e de,àoàdis pulo.àMasàoàhe ià

ueà à iadoà oàt azàape asàaà a aàdaàai aç oàdeàsuaàide idade:àoà ueàseàai a,à

ai da,à àalte idadeàdoàdis pulo,àoà ueàe si a,à o oàfo çaà o situi teàdoà est e,àoà ueà

ap e de:àessaà àaàalte idadeàdoà est e,àouàseja,àaàposiç oàdeà ue àap e de:àMest eà oà

é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.

Ao criar simbolicamente os dois contextos, o autor-criador acolhe, no primeiro 

o te to,àassu i doàu aàposiç oàdeàe te io idadeàe à elaç oàaoàhe i,àu à u iià ueà

àaàsià es oà o àoàolha à ueàeleàte àpa aà e àaàsi.àE pai a e teàa olheàoàhe i,à

ainda que nessa acolhida o autor não se conforme com a posição singular assumida 

pelaàpe so age :àoàhe ià àaàsià o àoà egist oàa uitet i oàdoàeuàpa aà i .àOuàseja,à

oàauto ,àaoà oàseà o fo a à o àtalàposiç o,à o situi aàdaàide idadeàdoàhe i,àdaà

posição de exotopia, ou exterioridade, assumida, projeta um contexto distante em que 

oàhe ià àa i ulado,àe t o,à o ajosa e te,à o oàe ede teàdeà is oàdoàauto - iado :à
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u iià à oà est e,à e p ess oà deà alte idade,à ua do,à oà t a alhoà est i oà doà auto ,à aà

personagem é vista com o registro arquitetônico do outro para mim, ou seja, como 

u àeuà ueà à o situ doàpeloàout o:àoà est e,à o oàalte idade,à àoàhe ià u ii,à ueà à

a i uladoàpelaàaç oà o situi aàdoàout o,àdoàdis pulo,à o àaà o pletudeà elai aà ueà

oàto aà elai a e teàa a ado.

O herói, no segundo contexto, contexto da alteridade, passa, pois, pela 

experiência de alargamento de visão, que se contrasta com a experiência limitada 

doà he ià t atadaà e pai a e te,à oà p i ei oà o te to:à alià aà iaç oà est i aà p oduzà

aà ate ializaç oà deà u à se à deà a iaà ueà à p ee hida,à si pai a e te,à o à aà

e pe i iaàge e osaàdoàa o à aàdotaç oàdeàse idoàp oduzidaàpeloàauto - iado à oà

segu doà o te to:àoàhe ià àa o osa e teàa olhidoà o àaàa e tu aàdaà ide idadeà à

alte idadeà o oàu àp ojetoàdeà o situiç oàhu a a.à

à ássi àseàd ,àe t o,àdialogi a e te,àaàp i aà iado aàest i a:àaàpe so age ,à

ouàoàhe i,à à olo adaàpeloàauto - iado ,à u àp i ei oà o te to,àe à ueàseàai a,à

e pai a e te,à aàe pe i iaàdeà suaà ide idade.à àáàpa i àdeà talàposiç o,à at a sàdaà

exterioridade do autor-criador em relação ao herói, o autor, com o excedente de visão 

de autor-criador, produz a experiência da alteridade projetada para a personagem 

o àoà ueàseà o situiàaàsuaà o pletudeàai daà ueà a adaàpelaà elai idadeàdeàseuà

i a a a e to.à Éà assi à ueà seà e te de,à pois,à aà ai idadeà si li aà daà o situiç oà

doàsig oà u iià ‘O“á,à ,àp. :àaàpe so age ,à o oà iaç oàest i a,à à a adaà

pelaà o t aposiç oà e t eà oà o te toà p i oà daà ide idadeà –à u ii,à guaà azuladaà –à

eàoà o te toàdista teàdaàalte idadeà–à u ii,àoà est eà ueàdeà epe teàap e de.àNissoà

seàd àoà o f o toàdial gi o,àpoliss i o,àdoàs oloàe ua toà ealizaç oàdeàsig o:àaà

contraposição do eu com o outro.

E à ueà o sisteàaàespe ii idadeàdasàCi iasàHu a as?

à áoà a a te iza àu aà etodologiaàdasàCi iasàHu a as,àBakhi à ,àp.à à

se ocupa em dizer que a relação sujeito-objeto nas Ciências Exatas não tem lugar de ser 

asàCi iasàHu a as.àPa aàoàauto ,àaà elaç oàe t eàoàsujeitoàeàoào jetoà asàCi iasà

Exatas caracteriza-se pelo fato de o sujeito dirigir suas questões a um objeto mudo. Sua 

fala é monológica. Se o sujeito se dirige ao objeto e dele não espera respostas, porque 

é mudo, então esse sujeito não percebe carências no objeto e também não expõe suas 
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carências ao contato com esse objeto. Para o sujeito que contempla um objeto mudo 

esseà àse p eà o pleto,à a e do-lheàaài esigaç oàdaàsuaà o pletudeà istaàpo àu às à

ponto de vista, o seu.

Po àout oàlado,à asàCi iasàHu a as,àoào jetoà àhu a oàe,àse doàhu a o,à

oà podeà i a à udoà dia teà deà s.à T ata-seà deà u à e o t oà daà ide idadeà o à aà

alte idade,àdeàu àp ojetoàdeàse idoàe à o t aposiç oàeà o f o toà o àout oàp ojetoà

deàse ido.àáàfalaàdeàu à o situiàaàfalaàdoàout oàe à esposta,à u aà adeiaài i te uptaà

deàe u iados.àOàse idoà aiàseàfo a doà essaàa e tu aàdaàide idadeà àalte idade,à aà

tensão dialógica que evidencia as contradições entre os sujeitos de linguagem.

Veja osàoà ueà osàdizàBakhi àso eàesseàpo to:

ásà i iasà e atasà s oà u aà fo aà o ol gi aà deà sa e :à oà i tele toà
contempla uma coisa e emite enunciado sobre ela. Aí só há um 
sujeito:à oà og os e teà o te plado àeà fala teà e u iado .àáàeleà
s àseà o t ap eàaà oisaà uda.àQual ue ào jetoàdoàsa e à i lui doàoà
ho e àpodeàse àpe e idoàeà o he idoà o oà oisa.àMasàoàsujeitoà
como tal não pode ser percebido e estudado como coisa porque, 
o oà sujeitoà eà pe a e e doà sujeito,à oà podeà to a -seà udo;à

consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser 

dial gi oà BáKHTIN,à ,àp.à .

Noàp ojetoà ie i oàdasàCi iasàHu a asàoào jetoà àu àsujeito,àu àse àdeà

linguagem. O pesquisador contempla o sujeito e vai até ele, vê o mundo com os seus 

olhos e, de seu ângulo de visão, vê nesse sujeito algo que ele, do seu ponto de vista, 

não pode ver. Ao voltar para o seu lugar, o sujeito produz sobre esse objeto/sujeito um 

excedente de visão, uma certa completude, um certo acabamento. Mas esse objeto 

àu àsujeitoàe,àse doàsujeito,à oàpodeài a à udoàdia teàdoàpes uisado .àáoàfala ,àoà

sujeito lança contrapalavras, percebe carências no pesquisador e as expõe. Reproduz, 

até certo ponto, o projeto do pesquisador, na medida em que atua na contraposição por 

comparação. No entanto, essa relação ultrapassa o âmbito da reprodução. Trata-se de 

uma relação entre seres de linguagem, de um encontro entre um e outro e, nesse caso, o 

se idoà àa e to.àOàse idoàp oduzidoàpeloàpes uisado à aiàdeàe o t oàeàaoàe o t oàdoà

se idoàp oduzidoàpeloàsujeitoàpes uisado,àoà ueàe ide iaàaà ep oduç o,à asàta à

aà o t adiç o,àso àaàfo aàdeà o f o toàe t eàosàdoisàp ojetos.àEssaàespe ii idadeàdoà

p ojetoà ie i oàdasàCi iasàHu a asàfazàdelaàu aàe pe i iaàdial gi a,àe à ueàoà

se idoàdaàpes uisaàseàfo aà aàte s oàdial gi aàp o o adaàpelaàa e tu aàdaàide idadeà

do pesquisador à alteridade do sujeito/objeto da pesquisa. Abre-se, dessa forma, a 
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uest oàpa aàaài te aç oà ueàseà o situià aà ate ializaç oàdesseàp ojetoà ie i o.à

áài te aç o,àe àBakhi ,à àoàe o t oàdoàp ojetoàdeàide idadeà o àoàp ojetoà

da alteridade, momento em que se dá, dialogicamente, a contraposição e o confronto 

e t eàu ,à aàigu aàdoà lo uto ,à o àoàout o,à aàigu aàdoà i te lo uto .àáà i te aç oàseà

expressa, materialmente, pela palavra. Sobre a palavra, em determinação recíproca, 

e osàe àBakhi à ue:à

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 

tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

di igeàpa aàalgu .àElaà o situiàjusta e teàoàp odutoàdaài te aç oàdoà
locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação 

ao outro. [...] A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-

se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor 

eàdoài te lo uto à BáKHTIN,à ,àp.à .

A palavra lançada por um sujeito não é só dele. Ela pertence, ao mesmo tempo, 

ao locutor que lança a palavra, mas também ao interlocutor, ou alocutário, como sujeito 

que recebe essa palavra. Ao lançar a palavra, o locutor a busca na relação entre ele e 

oài te lo uto àeàsuaà ate ialidadeàpossuià a te àso ial.àáàpala aà o situiàaàpo te.àáà

ponte é, portanto, uma relação de linguagem, não é o canal onde o que está aqui passa 

para o lado de lá. A ponte é a palavra construída de um lado e também do outro lado 

e àdete i aç oà e p o a.àáàpa i àdessaà et fo aàpode osàpe e e ,à aài te aç o,àasà

relações entre o contexto próximo e o contexto distante. 

Naàpe spe i aàdoàdialogis oà akhi ia o,à u aài te aç o,àoàlo uto àte àu à

projeto para o seu interlocutor. De sua posição singular, exotopicamente colocado fora 

doàout o,à o segueàpe e e àtodoàu àho izo teài pe ep elàaàesseàout oà ue,àpo àsuaà

vez, também vê mais do que o locutor vê de si mesmo. A aproximação permite que um 

veja o outro com os seus olhos, perceba a situação do ponto de vista do outro, em relação 

deàe paia.àNoàe ta to,à à e ess ioà ueàseà olteàaoàseuàluga àeà o pleteàoàho izo teà

doàout oà o àoà seuàe ede teàdeà is o.àOàp ojetoàdeà se idoàaoà se àela o adoàpeloà

lo uto àe o t aàu àalo ut ioà ueàta àte àoàseuàp ojetoàdeàse ido,à oi ide teà

ou não com o projeto do locutor. 

Essa relação um/outro, em contextos próximos e distantes, um atuando na 

o situiç oàdoàout o,àa osàesta ele e doàp ojetosàdeàse idoàeàdeà o pletudeàfazà

com que não haja hierarquia entre os sujeitos da interação. Não se trata de uma relação 
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entre um que fala e escreve e outro que ouve e lê. Ao contrário, na relação dialógica 

deài te aç oàe t eàsujeitos,àa osàseà o st oe àeàp ojeta àse idos,àe àsi et iaàouà

assi et iaà o àoàp ojetoàdoàout o,àe àte s oàdial gi aà e ess iaàpa aàessaà o situiç o.

Co oàseàd ,à o ologi a e te,àaàe pe i iaàpedag gi aàdaà elaç oàp ofesso -alu o?à

Examinando essa questão nas relações pedagógicas, aqui, no Brasil, podemos 

perceber que as relações que se dão no ambiente escolar, especialmente na sala de aula, 

s oàfo te e teài lue iadasàpelosàp essupostosàdasàpedagogiasàT adi io alàeàNo a.

A pedagogia Tradicional preconiza o mínimo de interação entre os sujeitos da 

aprendizagem, professor e aluno. A caracterização da estrutura relacional da sala de 

aula,à segu doàCha lotà à ost aà aà lasseà t adi io alà o oà u à espaçoà o ie tadoà

segu doàu àei oàdeàt sàpa aàdia teà o àasà ia çasàse doàposi io adasàe ilei adasà

eà e doà adaàu aàape asàasà ostasàdosà olegas.àDessaà fo a,àelasài a àe à fa eàdoà

mestre que, colocado à frente em posição de ver todos e ser visto, detém a verdade. O 

autor aponta que até a evolução do mobiliário contribuiu para reduzir as possibilidades 

de comunicação direta entre os estudantes ao passar do banco para a carteira de dois 

lugares e depois à carteira individual. A escola apresenta-se como lugar de ouvir e 

ap e de à TIMÓTEO,à .

O projeto pedagógico do ideário da pedagogia Tradicional é conservador, 

auto it ioà eà e lude te.à H à u à esfo çoà deli e adoà deà ega à aà o t adiç oà e t eà oà

p ojetoàdeàide idadeàeàoàp ojetoàdeàalte idade,àdeài i i àaà o t apala aà ueà olo a iaà

em questão o projeto dominante que precisa ser reproduzido. O professor, atuando na 

condição de locutor, só admite do educando a reprodução dos conhecimentos, do seu 

p ojetoàdeà ide idadeà ueàd à fo aàeà o lus oàaoàout oà aàigu aàdoàedu a do.àDoà

alu oà oàseàespe a à espostas,à oàse idoàdial gi oàdaàpala a,à asàoàp ee hi e toà

de um roteiro previamente estabelecido. 

Po àout oà lado,à aoà a a te iza à aà pedagogiaà daà Es olaàNo a,à Cha lotà ,à p.à

àap ese taàu à o oàpapelàdoà est eàdeàa o doà o àessaào ie taç oàpedag gi a:à Oà

est eà oà à aisà ep ese ta teàdaà e dade.àÉào ga izado àdasàai idadesàeàa i ado àdoà

g upo- lasseàeàde eà o sta te e teàdes o ia àdeàsuaàte d iaàdeàadultoàpa aàsufo a à

aàespo ta eidadeà atu alàdaà ia ça .àEsseàdeslo a e toàdoàp ofesso à aàEs olaàNo a,àdeà

certa forma, também contribui para a minimização da interação dialógica entre mestre e 
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alunos, na medida em que a referência para os educandos passa a ser o grupo-classe, o 

conjunto das outras crianças, que é quem estabelece a mediação da criança com a cultura. 

Nesse projeto, há uma inibição do olhar excedente do professor, uma inibição do exercício 

de contraposição e confronto como resposta dialógica. Busca-se uma reprodução do 

projeto de dizer do grupo-classe, colocando o professor à margem do processo.

Essasà duasà pedagogiasà i lue ia a à fo te e teà aà ultu aà es ola à asilei a,à

acentuando o caráter monológico da relação professor-aluno. No caso da pedagogia 

T adi io al,àoà est eàest à aàposiç oàdeà ue àdet àaà e dade,àdeà ue ài àt a s ii à

aosà edu a dosà oà o he i e toà a u ulado.à H à u à p ojetoà deli e adoà deà ep oduç oà

desseà o he i e to,à oà seà ad ii doà oà e o t oà deà se idosà e t eà osà sujeitosà daà

ap e dizage ,àe t eàaà o t aposiç oàeàoà o f o toàe t eàessesàse idos.à

Noà asoàdaàEs olaàNo a,à o àaàte tai aàdeàafasta e toàdoàp ofesso àdaà e aàpedag gi aà

e a ênfase no grupo-classe, a interação do professor com os alunos é minimizada, não há 

interferência no projeto do grupo. Apesar de haver interação entre os educandos, essa 

pedagogia também é monológica, uma vez que há um esforço deliberado de reprodução 

daàide idadeàdoàg upo- lasseà ueà à ue àfazàaà ediaç oàdosàedu a dosà o àaà ultu a.à

Nega-se,à ta ,à esseà aso,àoàe e ioàdoàe o t oàdaà ide idadeàdoà est eà o àaà

alte idadeàdoàalu o,àoà ueàpossi ilita iaàalo a àasà o t adiç esà e ess iasà à o situiç oà

dosàse idosà aàap e dizage .

Eà o oà seàd ,àdialogi a e te,à aà e pe i iaàpedag gi aà aà elaç oàp ofesso -alu o?à

Co oàseàd ,àa o osa e te,àoàdialogis oàdaàli guage à aàp i aàpedag gi aàdaà elaç oà

p ofesso -alu o?à

áàe pe i iaàdial gi a,àe àBakhi ,à o situi-seà o oà ealizaç oàse i i aà iado aàfu dadaà

em atos de contraposição e confronto. A posição de observação daquele que está em frente 

ao outro é de buscar ver o outro com os olhos com os quais o outro vê a si, mas também 

de ver o outro com os olhos que ele não tem para ver a si. O observador se conforma e não 

seà o fo aà o àaà i age à ueàoàout oà te àpa aàsiàeà i t oduz,àaàpa i àdeàu aàposiç oà

exotópica, um excedente de visão. Dizendo em outras palavras, ao contemplar o outro e ser 

contemplado por ele, os horizontes concretos, vivenciáveis, dos dois não coincidem. A posição 

do observador sempre permite ver mais do observado do que este vê de si. Quando os dois se 

olha ,àdife e tesà u dosàseà elete à asàpupilasàdeàseusàolhosà BáKHTIN,à .
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O observador, por não concordar com a completude do observado, ocupando 

u aàposiç oàdeà iado àeàe àposiç oàdeà o t aposiç oàeà o f o to,àp ee heàdeàse idosà

aà a iaàdoàout o:àoàout oà oà àaàsià o oàoào se ado àe otopi a e teàoà .àá ueleà

que cria assume, portanto, uma posição responsiva na medida em que ele responde a uma 

e paiaà aà elaç oà o àoàout o.à

áà iaç oà doà out oà à esultadoà daà o te plaç oà est i a.à áoà ia à oà out oà seà

est àdota doàoàout oàdeàu à se idoà ueà so e teàoào se ado à te ,àdaà suaàposiç oàdeà

si gula idade,àpa aà o situi àoàout o.àEàesteàatoàdeà o situi àoàout oà e elaà espo si idadeàeà

aà espo sa ilidadeàdoà iado à o àoào jetoàdaà iaç o.àDeàa o doà o àBakhi à ài po ta teà

deslo a àaàate ç oàdoà a poàdaàide idadeàpa aàaàalte idade.à“o eàisso,àPo zioà à osà

dizà ue:

áà Bakhi à i te essaà aà espo sa ilidadeà deà o oà espo de à aoà out oà eà
pelo outro, sem álibi. Interessa mostrar que não o valor do eu, mas o valor 

doà out oà à estei a e teà p odui o.à Bakhi à o upa-seà daà pala aà pa aà
evidenciar nela a presença de uma outra palavra que a torna inteiramente 

dial gi a;ào upa-seàdeàp o le asàli gu si osàpa aàe ide ia à ue,àaoàladoà
dasàfo çasà e t petasà ueà o situe àaàide idadeàdaàl gua,àage àfo çasà
e t fugasà ueàaà to a à o i ua e teàout aàe à elaç oàaà sià es aà
PON)IO,à ,àp.à .

O observador não pode, ao contemplar o outro, perceber o outro e deixá-lo com a 

percepção que ele tem de si. O observador percebe o outro com a percepção de contemplador-

observador que o outro não tem de si. Ele está perto do outro, mas longe. É necessário se 

distanciar do outro para vê-lo com out oàolha .à“egu doàBakhi :

Esse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha posse 

– excedente sempre presente em face de qualquer outro indivíduo – é 

o di io adoàpelaàsi gula idadeàeàpelaài su situi ilidadeàdoà euàluga à
oà u do:àpo ueà esseà o e toàeà esseàluga ,àe à ueàsouàoà i oàaà

estar situado em dado conjunto de circunstâncias, todos os outros estão 

fo aàdeà i à BáKHTIN,à ,àp.à .

Se o observado vê a si com um olhar, esse olhar é singular, mas o olhar do observador 

ta à àsi gula .àEà àesseàse idoàsi gula à ueàseàe p esta,àouàseàd àaoàout o,à ueà àoà

se idoàdoàa o àe àBakhi .àOàsoloàpa aàaà o situiç oàdaàe pe i iaàa o osaà à ua doà

a generosidade do contemplador captura e considera as vivências do outro, transgride essas 

vivências, produzindo com a excedência de visão um novo lugar para esse sujeito. 
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A interação é o lugar fundante da experiência do amor na posição arquitetônica 

do observador para o outro e do outro para o observador. O observador compõe o 

outro com um certo acabamento, mas o outro também dota o observador de um certo 

acabamento, de certa incompletude. Só o outro é que tem esse poder de ver o observador 

deàfo a,à o situi do-oà o oàu àtodo,àai daà ueàesseàtodoàsejaà elai a e teàa a ado.

Oà a o ,à e t o,à as eà essaà te s oà e t eà u à se idoà o st u doà eà out oà

e o st u doà e à e ip o idade.à E t eà u aà sig ii aç oà ueà à ai ada,à asà ueà

simultaneamente é negada, disputada ou contrariada. Se eu reconheço a necessidade 

deà o t aposiç oà aà u à se ido,à e t oà euà p e isoà o st ui à u à e toà se idoà ueà seà

o t apo haàaàu àse idoàdete i ado.àEssaàta efaàdeàseà o st ui àu àse idoà ueàseà

contraponha é propiciada pela exotopia e pelo excedente de visão. Então o amor seria 

essa experiência que nasceria desse distanciamento em relação ao outro, dotando o 

out oàdeàu àse idoà ueàseà o t apo haàaoàse idoàesta ele ido.

MioteloàeàMou aà ,àe àseusàestudosà akhi ia os,àdefe de à ueàoàpo toà

deàpa idaàpa aàaà o epç oàdoàeuà àoàout o:à U àeuà ueà àpe sadoà àu àeuà ueàte à

suaàe ist iaà o edidaàpeloàout o à MIOTELO;àMOU‘á,à ,àp.à .àái daàdeàa o doà

o àosàauto es:

Minha existência tem que ser vivida na incompletude. Desse modo eu 

oà us oàoàout oàpa aà eà o pleta .àEssaà oà àu aàp e ogai aà
minha. O que eu quero é ser completo, fechado, pronto. Ser Eu. Um 

ser pronto e acabado. Mas há um movimento invasivo, dialógico 

que vem do exterior. Sempre o movimento que rompe, que destrói, 

é um movimento do outro. Meu movimento é de fechamento, de 

monologização, de estabilização. O Outro é quem me busca para me 

incompletar, para instabilizar,àeàdesseà odoàga a i à i haàe ist iaà
MIOTELO;àMOU‘á,à ,àp.à .

Éà ta efaà doà out oà espo de ,à i te pela à oà eu,à e igi à ueà eleà seà a a,à seà

incomplete, e siga dialogando. Então o que importa não é apenas que somos dois ou 

es oà ueàhajaàout oài di duoàal àdeà i ;àoà ueài po taàdeàfatoà à ueàeleàsejaàoà

outroàpa aà i à MIOTELO;àMOU‘á,à ,àpà .

No ambiente escolar da sala de aula, onde exigências e ofertas de diálogo 

entre os presentes são múltiplas, se faz necessário explorar esse alargamento da 

o epç oà deà ide tidade:à al à deà eafi a à aà o diç oà e p o aà o stitui teà

entre esses dois sujeitos, professor e aluno, em posição ora de um, observador, 
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ora de outro, observado, há que se reafirmar também o movimento de invasão, de 

i o pleta à oà out o,à deà desesta iliza à –à u à desesta ilizaà oà out o,à assi à o oà

o outro, na sua posição, desestabiliza o um. Esse movimento é invasivo, externo, 

carregado de excedência, de respostas que operam na constituição recíproca dos 

sujeitos:àoàp ofesso ,àdeàseuàluga àdeào se aç o,à o oà o te plado àouào se ado ,à

pratica um certo distanciamento, ou exterioridade, em relação ao aluno. E, de tal 

posição, empaticamente, vê o aluno com os olhos através dos quais o aluno vê a 

si mesmo. Com isso, o professor estabelece a identidade do aluno num certo eixo 

a uitet i o:àoàdoàeuàpa aà i .à

Por outro lado, a partir do distanciamento, o professor vê o aluno com um 

olhar que ele não tem para ver a si, ou seja, projeta para o aluno um excedente de visão 

ueàesta ele eàaàsuaàalte idadeà o àaà i stituiç oàdeàu àout oàei oàa uitet i o:à

o do outro para mim. Assim operando, o professor, observador, confere ao aluno 

uma certa completude que na sua relatividade produz um sentido e um certo 

acabamento. Instaura-se assim, a contraposição e o confronto da identidade com 

a alteridade, ou seja, se empaticamente o professor acolhe a identidade do aluno, 

simpaticamente, reúne o perfil identitário construído com a dotação amorosa de um 

sentido produzido para o aluno – o sentido da alteridade – de onde nasceria, então, 

a tensão dialógica da relação professor-aluno, da identidade com a não-identidade, 

na interação que se constrói a partir da perspectiva do professor. 

Por outro lado, o aluno, de sua posição de observação, assumindo um certo 

distanciamento em relação ao professor, objeto de sua observação, no exercício 

de sua empatia, produz para o professor um certo sentido que se constitui como 

resultado de um olhar que vê o professor com os olhos através dos quais ele se 

:ài stitui-se,àassi ,àaàide tidadeàdoàp ofesso àpeloàluga àdeào se aç oàdoàalu o.à

Além disso, de tal lugar exotópico de observação, o aluno produz, para o professor 

um certo excedente de visão, ou seja, um sentido que o professor não vê em si 

mesmo, constituindo o sentido de alteridade que amplia o perfil do professor. 

A postura pedagógica dialógica implica no respeito ao outro e, portanto, 

i e ita el e teàe à espo de àaoàout o.à áài i iati aàdoàdi logoà àse p eàdoàout o.à

E eu vou me constituindo no ato responsivo, fora de mim mesmo, mesmo que ao 

meu alcance. Vou me constituindo nos limites entre eu e o outro, vou existindo pelas 

ofe tasàdoàOut o. à MIOTELO;àMOU‘á,à ,àp.à .àVe àoàout oàape asà o àoàolha à

que o outro tem para si é negar esse outro e buscar reduzir a tensão identidade 
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alteridade. Pelo outro, eu sou um outro eu, rompendo com um eu pretensamente 

acabado e assumindo minha incompletude.

U aà pedagogiaà dial gi aà ai aà aà ide idadeà doà p ofesso à eà doà alu o,à asà

desobstrui o caminho para se chegar ao outro e voltar até si. Permite uma nova produção 

deàse idoàpa aàesseàout oàe àu aà elaç oàe à ueàaài te aç oà o situi aà ài stau ada.à

O aluno contemplado ocupa, na consciência do professor contemplador, um lugar que 

pe iteàaàesseàp oduzi àu à o oàse idoàpa aàoàalu o.àOàp ofesso à aiàat àoàalu o,à asà

volta ao seu espaço, ao seu eu. Da mesma maneira o aluno vai ao professor e volta ao 

seuàta àeu.àDeàsuasàposiç esàe ot pi as,àoàu ,à o àseuàolha àsi gula ,à o situiàeà

d àse idoàaoàout o.àDessaàfo aà à ueàe te de osàoàse idoàdoàa o à oàdialogis oà

akhi ia o:àu àeàout o,àse ài i i àoà olu eàdeài te aç esàposs eisàe àsalaàdeàaula,àseà

dão ao encontro de horizontes, considerando e transgredindo as vivências de cada um 

eàp oduzi doàluga esàdife e tesàpa aàsi.àÉàu àatoàdeàa o àda àaoàout oàu àse idoà ueà

a pliaàaàsuaàide idade.

Diferentemente das pedagogias tradicional e nova, uma pedagogia dialógica 

seà a a te izaà o oà e olu io iaà po à o pe à o à asà o ie taç esà edu ai asà ueà

minimizam a interação entre professores e alunos. Se dentro da sala de aula encontramos 

forças centrípetas que atuam ora maximizando o papel do professor e minimizando o 

papel do aluno, ora minimizando o papel do professor e maximizando o papel da classe, 

e o t a osà ta à fo çasà e t fugasà ueàp op e àu à o oà a i ho:àoà a i hoà

e àdi eç oàaoàout o,àaàfo çaàdaàalte idadeà aà o situiç oàdasà elaç esàe àsalaàdeàaula.à

áài te aç o,àpo ta to,àalojaàaàalte idadeàeàseà o situià o oàu àatoàdeàa o àaoàope a à

aàsig ii aç o.àU àeàout o,àe àte s oàdial gi aàseà o situe ,à e olu io a ia e te,à aà

oes oà o t adit iaàdoà alo àdoàa o àeàdoàf ioàdoàest a ha e toà BáKHTIN,à .

Co side aç esài ais

E i ,àe à esu o,àesteàte toàad ogaàaàdefesaàdaà o situiç oàdoàsig o,à o oàs olo,à

ealizaç oàse i i aà ueà ate ializaàaà elaç oàdial i a,àouàdial gi a,àdoà o te toàp i oà

daàide idadeà o àoà o te toàdista teàdaàalte idade.àEà issoàt ataàaàe pe i iaàest i aàdaà

lite atu aà o oà o st uç oàse i i aàdial gi aàaoàpostula àaà elaç oàdoàauto - iado à o àoà

he i,à o oàe pe i iaàdeàe paiaà ueàfazàoàauto ,àdista iada e te,à e àaàpe so age à

o àoàsig oàdaàide idade.àE,àai da,à aàfo çaàdesseàdista ia e to,àoàauto àpassaàaà e àaà
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pe so age àsi pai a e te,àdeàu àse idoà ueàa o osa e teàp ee he ia,à elai a e te,à

aàsuaà a ia,àoà ueài situiàoàsig oàdaàalte idadeàe,à isso,àaàte s oàdial gi aàdaàide idadeà

o àaàalte idade,à a adaàpelaài e it elàa e tu aàaoài a a a e toàdoàse idoà ueàpe passaà

revolucionariamente a vida do herói. 

Por outro lado, este texto advoga, ainda, a defesa da interação dialógica para a 

o situiç oàdaà etodologiaàdasàCi iasàHu a as,à ua doàa àoàpes uisado àeào jetoàdaà

pes uisaà passa à aà seà o situi à o oà sujeitosà dotadosà deà ide idadeà eà alte idade.à ál à

disso,àad ogaàta àaàdefesaàdaàe pe i iaàa o osaàdaàp i aàpedag gi aàdeào ie taç oà

dial gi aàaoàpostula ,àpa aàaà elaç oàp ofesso -alu o,àaàopo tu idadeàdeàdotaç oàdeàse idoà

ue,àge e osa e te,àa pliaàaàe pe i iaàdaàide idadeàdoàp ofesso ,àouàdoàalu o,à o àaà

e pe i iaàdaàalte idade,à aoà seà o situ e àosà o te tosàdeàp o i idadeàeàdeàdist iaà

e à ueà seà situa à taisà age tesà pedag gi osà oà t a alhoà deà o situiç oà hu a aà ue,à

i te ai a e te,àosàap o i aàeàosàdista ia.àNisso,àesteàte toà e o he eàaàe pe i iaà aio à

daàalte idadeà o oàfato àdeàa e tu aàdaà ide idade,àoà ueà essaltaàoà a te à o se ado à

dasàpedagogiasàdeào ie taç oà o ol gi aàaoàdefe de e àaà ep oduç oàdaàide idadeà o oà

est at giaàedu ai a,à essalta do,àpo àout oàlado,àoà a te àdeà o t adiç oà ueàpe passaàaà

te s oàdial gi aàdaàide idadeà o àaàalte idadeà o oàest at giaàedu ai aà e olu io ia,à

de o i a,àdaàpedagogiaàdeào ie taç oàdial gi a.

É com base nesse pensamento da experiência da alteridade como abertura dialógica 

à experiência da identidade que se constitui, revolucionariamente, o sentido de experiência 

maior para o eu, preconizada por Clarice Lispector, em seu belo livro de Crônicas, intitulado 

Para não esquecer, no corpo da crônica áàe pe i iaà aio :à Euàa tesài haà ue idoàse àosà

out osàpa aà o he e àoà ueà oàe aàeu.àE te diàe t oà ueàeuàj ài haàsidoàosàout osàeàissoà

e aàf il.àMi haàe pe i iaà aio àse iaàse àoàout oàdosàout os:àeàoàout oàdosàout osàe aàeu  

LI“PECTO‘,à ,àp. .à
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