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Resu oà
Co p ee de do,à o à Bakhi ,à ueà i aà eà est i aà s oà di e s esà
hu a asà i sepa eis,àapesa àdeàdisi tas,à olo a osàe à uest oà aà
pes uisaàasà uitasàfo asà ueàto aàaàide idade,àassu i do- osà o oà
sujeitosà akhi ia osàe à ossaà adi alàsituaç oàdeàalte idade. A partir 
dessaàpe spe i a,à o t apo o- osà aà odelosà ueàpe sa àaà i iaà
o oàdis u soà i oàdaà e dade,à o e do- osàe àu aà ele oàe à
ueàoà sujeitoàdasàCi iasàHu a asà sejaàu à sujeitoà i o,àe p essi o,à

falante. A constelaçãoà àusadaà o oà et fo aàdeà ueà somos juntos 

eà osà o situí osà doàout o .àOlha doàpa aà aà a te,à pa aà asà o asà deà
Dostoie skià eà segu-i do,à o à Bakhi ,à pistasà deà o oà pe sa osà aà
ciência como ato responsável, trazemos os exercícios de reescrita 
realizados pelo Grupo Atos UFF.

Pala asàCha e:ààÉi a,àest i a,à etodologia,àDostoi ski

Riassu to
Assumendo o à Bakhi à ueà ei aà eà estei a,à o osta teà disi te,à
rappresentano dimenzioni umane inseparabili, con questa 
ricerca eia oà i à uesio eà laà olitudi eà dià fo eà assu teà
dall ide it ,àpo e do ià o eàsoggeià akhi ia ià ellaà ost aà adi aleà
situazio eàdiàalte ita.àPa te doàdaà uestaàp ospei a,à ià o t appo ia oà
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a modelli che interpretano la scienza come unica conferenza di verità, muovendoci in 
un ilessio e elà ualeà ilà soggetoàdelleà s ie zeàu a eà àu àsoggetoà i o,àesp essi o,à
pa la te.à Laà ostellazio eà à usataà o eà etafo aà pe à i di a eà heà sia o giunto e ci 
osituia oà dell alt o .à Gua da doà all a teà eà alleà ope eà dià Dostoies ki,à seguia oà o à
Bakhi àst adeàpe àpe sa e laàs ie zaà o eàatoà espo sa ileàeàpo ia oàgliàese iziàdiàla 
is itu a ealizzaiàdalàG upoàátosàUFF.

Pa olaà hia e:àEi a,àestei a,à etodologia,àDostoie ski

á st a t
U de sta di g,à ithàBakhi ,àthatàethi sàa dàaesthei sàa eài sepa a leàhu a àdi e sio s,à
thoughàdisi t,à eàputài à uesio ài àtheà esea hàtheà a àfo sàthatàide it à a àtake,à
pui gà ou sel esà asà Bakhi ia à su je tsà i à ou à adi alà othe essà situaio .à F o à thisà
pe spe i e,à eà ou te poseàtheà odelsà hoàthi kàs ie eàasàtheào l àdis ou seàofàt uth,à
o i gài toàaà ele io àthatàtheàsu je tàofàHu a à“ ie esàisàaàli i gàsu je t,àe p essi e,à

talkai e.àTheà o stellaio àisàusedàasàaà etapho àthatà eàa eàtogethe àa dà eà o situteà
i àtheàothe . àLooki gàa t,àfo àtheà o ksàofàDosto e sk àa dàfollo i g,à ithàBakhi ,à luesà
asàtoàho à eàthi kàa outàs ie eàasàaà espo si leàa t,à eà i gàtheà e ii gàe e isesà
accomplished by the Group Atos UFF.

Ke o ds:àEthi s,àaesthei s,à ethodolog ,àDostoyevsky

U àp ef ioà o a o

1 - Imagens de LaàG a deàBellezza,àdeàTo ià“o e i o
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Laà G a deà Bellezzaà à u à il eà italia oà deà To ià “o e i o,à p e iadoà lo gaà

et age ,àde t eàout os,à o àoàOs a àeàoàGlo oàdeàOu oàdeà elho àil eàest a gei oà

em 2014. âàla Fellini, merece ser visto pela beleza do que se vê e se escuta. Cada cena é 

importante e cada uma delas poderia ser pensada em aberturas dialógicas inumeráveis. 

Escolhemos, para início desta conversa, uma cena que nos marcou. Jep 

Gambardella, o herói vivido por Toni Servillo, em uma de suas incursões por Roma, visita 

u aàe posiç oàe àu àpa ilh oàdeàu aà o st uç oà o a a.àOàespaçoàísi oà à i ula ,àu à

p ioàaoà e t oà e adoàpo ài e sosàp i os,àp ee hidosàpeloà osai oàfotog i o, ueà

àaào aàdoàa ista.àU aàdasà aisàt istesà e asàdoàil e.àáàe posiç oàt ataàdeàfotog aiasà

doàa ista,àp o essoài i iadoàpo àseuàpai,à ueài a aàu aàfotoàpo àdiaàdoà e i o.àáosà

quatorze anos, ele assume o processo. 

Jep caminha, observando os painéis formados por esse assustador mosaico 

de eus – que só simulam serem, como no mosaico, formados por diferenças. Eu, eu, 

eu,àaà adaàdia,àe elhe e doàe àu àpai elàt is ssi o,à e ela doàaài p op iedadeàdeà

pensar a vida humana pelo registro do homem comoface e como imagem de si. Jef olha 

t iste e teàpa aàaào a,àeàoàa ista,à oà e t oàdoàp io,à aà elaç oàe t eàsuaàigu aàeàosà

incontáveis eus-próprios que o rodeiam – um para cada dia da sua vida – revela a imensa 

solidão do eu, em uma vida humana. Aos quatorze anos, ao assumir o trabalho do seu 

pai, ele deturpa a relação de alteridade e imerge em si mesmo. Não há alteridade, mas 

u aà i adeàdeàeusàe ilei ados.àJ à ha osào se adoà o à al-esta à ueà oàha iaà

i gu à aà g a deà gale ia.à áà i age à i alà daà e a,à oà a istaà pa ado,à e elhe ido,à

e adoàpo à sià es o ,à à aà i age àdeà te o à ueàpodeà assu i à oàeu, em seu culto 

ode o.àNosàa osà o a os,àaàfo çaàdessaàai aç oài aàlau eadaàdeà odoàl gu eà

pelaàhist ia:àoàeu em sua tomada selie é uma enorme e decadente deformação do que 

sejaàoàhu a o.àMasà à s àu àpo toàdeà ista,àu aàpe spe i aàe ga osa,àu à truque, 

o oà aiàdize àJefàaoài alàdoàil e.

Naà e aà a te io ,à oà he ià Jefà Ga a dellaà fazà u aà pe gu ta:àQuem sou eu? 

Quando a interlocutora já ia responder, ele referencia, deslocando as palavras para um 

se idoàdeà itaç oàlite ia:àássi à o eçavaàu à o a eàdeàB eto .àPonzio, em 2010, 

e àsuaàfalaà oàe e toà‘odasàBakhi ia as,àe à“ oàCa los,àdiziaà ueàaà ode idadeàte eà

o oàpe gu taàilos i aàfu da e talàesseàQuem sou eu? Dela e para ela convergem 

os projetos que têm, como centro organizador, o projeto maior da ide idade. Ponzio 

defende, de modo a confrontar esse projeto hegemonizado, tornado oi ial, uma 

o t apala a,àaàdoàsujeitoà ueàBakhi àp o u aàe o t a ,à aà es aàhist ia.àPa aàesseà
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sujeitoà akhi ia o,àaàpe gu taà àaàda ueleà ueàseà à oàespelhoàe,àaoàseàpe e e àoutro 

do que sua imagem de si,à fo ula:àEsse aí, sou eu?? Essa é a pergunta daquele que, 

est a ha do-se,à iàdeàsi.àá uiàaàpossi ilidadeàdeà o eça àaàpe sa àe àu aàaitudeà oà

e i a,à oàide it ia,à ueà àaàpe spe i aàdaàalteridade. É do lugar do outro que nos 

vemose, vendo-nos,  como no espelho oblíquo, como no escudo de Perseu, que espelha 

o li ua e teàaàMedusa,àpode osà osà olo a à aàpe spe i aàest i a,à oà o oàse .à

Eà i .àN oài e osà o tadeàdeà i àdoàa ista,à e àoàhe iàdoàil eàta pou oà iu,à asà

uaseà ho ou.àÉàa ueleàpat i oà ueà o eçaàaà i ,à as,à e do-seà a uelaàsituaç oà o oà

t ag dia,àpa aàoàgestoà oà eio,àoà isoàdes otaàeàd à luga àaoà al-esta àdaà i aàeàdoà

te o àdoà ueàseàfez.àCo oàaài te lo uto aàdeàJefà oàil eàoàfaz.à

Co à Bakhi ,à ap e de osà ueà i aà eà est i aà s oà di e s esà hu a asà

i sepa eis,à apesa àdeàdisi tasà–à idaàeàa te.à Daquilo que aprendi na arte, do que 

vivenciei e compreendi na arte, devo responder com a minha vida para que todo o 

vive iadoà eà o p ee didoà elaà oà pe a eça à i aivos ,à disseà Bakhi à e à á teà

e Responsabilidade. Na unidade da minha responsabilidade, arte e vida tornam-se 

singulares em mim,à eleà o i ua.àNaà i age àdoà a istaàdoàeu, solitário e decadente 

oà e t oàdeà siàesteizado,à à todoàoàp ojetoà ode oà ueà uiàeàdesa a,àe àu à so à

ensurdecedor. Não podemos deixar de responder a essa imagem, que nos provoca. É 

so eàessaà i aàeàessaàpossi ilidadeà ueà ossoàg upo,àátosàUFF,àe iste.

Co stela

E àte posàdeàte tai asàdeàf ag e taç oàdosàse esàhu a os,àe à ueàaà i ia 

este-sedoàdog i oàdis u soàdaàverdadeà i a,àe à ueàasàCi iasàHu a asà us a à

i te p eta à aà ida,uiliza do-seà deà todosà e atosà ouà o ol gi os,à aà p ete siosaà

dei iç odoàseuà o jeto àdeàestudo,àoàho e ,àBakhi àp o o aàaàpe sa osàe àout asà

elaç esà e t eà asà e dadesà eà aà ap e de osà aà p i adaà i iaà doà atoà i epe el.à

Convoca-nos a construirum pensamento polifônico no mundo, a pensarmos o sujeito 

dasàCi iasàHu a asà oà o oàu ào jeto,à oisaà o ta,à asà o oàu àse àe p essi o,à

vivo e falante. 

Pode parecer, à primeira vista, estarmos diante de algumas impossibilidades, uma 

ezà ueàaà i ia,àdu a teà uitoàte po,à us ouàe o t a à aà e dade àe à o eitosà

ela o adosàaàpa i àdaà oletaàeàdaàa liseàdeàdadosà ei adosàdeàu aàg a deàa ost age .
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ásà Ci iasà Hu a asà –à a uelasà e à ueà osà i s e e osà –à us ouà aà ge e alizaç oà

naquilo que se repete e é constante no humano, transformando os sujeitos da pesquisa 

em números, índices e perdendo o homem, o sujeito da vida, em meio a tabulações e 

categorizações.

Muitos pesquisadores acreditam que a verdade da vida está em suas teorias, ou 

e àsuasài te p etaç es,àeà ueàalgu aà e dadeàesta iaà oàu i e sal:

É um triste equívoco, herança do racionalismo, imaginar que a verdade 

pravda à s àpodeàse àaà e dadeàu i e salà isi a à feitaàdeà o e tosà
ge ais,àeà ue,àpo à o se u ia,àaà e dadeà pravda àdeàu aàsituaç oà
o sisteà e ata e teà oà ueà estaà te à deà ep odu elà eà o sta te,à
a edita do,àal àdisso,à ueàoà ueà àu i e salàeàid i oà logi a e teà
id i o à à e dadei oà po à p i pio,à e ua toà aà e dadeà i di idualà
à a si aà eà i espo s el,à istoà ,à isolaà u aà dadaà i di idualidadeà
BáKHTIN,à ,àp.à .

 Bakhi à osà p o o aà aà pe sa à ueà oà u doà te i oà à u à u doà ueà e à

sidoà o idoà po à a st aç o.à Nesseà u do,à oà sujeito do ato não tem lugar, não tem 

pa i ipaç o,à poisà u aà talà teo iaà oà o side aà aà e ist iaà si gula à doà ho e ,à seuà

ato único e responsável. O mundo da cultura vem funcionando àà aseàdeà lassii aç es,à

fechamentos, atribuições de pertencimento. Cria-se, dessa forma, uma cisão entre 

doisà u dos:àoà u doàoi ialàeàoà oàoi ial;àoà u doàdaà idaà i ida,àdosàafetos,àdoà

atoàsi gula ,àdoàp i ado,àdasàa izades,àeàoà u doàfeitoàpelasà elaç esàdeà ide idade,à

olei os,àpe te i e tosà PON)IO,à ,àp.à .à

ássi ,à Bakhi à osà o ilizaà aà us a à u aà hete o i ia,à u aà i iaà ueà seà

construa pela escuta do sujeito do ato, uma ciência do diálogo. Como fazer essa ciência do 

atoài epe elàeàsi gula ?àCo oàestuda àoàse àhu a oàeàseusàp o essosàse ào jeii a à

oà o jeto àdesseàestudoàeàoàsujeitoà ueà o p ee de?à

Bakhi osà dei aà pistasà au ilia doà ossaà o p ee s o.à Eleà osà falaà deà is oà

o l ua,àdoàes udoàdeàPe seu:à aià àlite atu aàpa aà o p ee de àaà ida,àpoisàoà u doà

daà is oàest i a,àoà u doàdaàa te,àé, de todos os mundos culturais abstratos, o que 

mais se aproxima do mundo da vida, do ato, por sua concretude e impregnações de tons 

e oi o- olii osà BáKHTIN,à ,àp.à .àPo àu àolha àe iesadoàpa aàaàa te,àoàil sofoà

percebe, nas obras de Dostoiévski e Rabelais, dentre outros, a criação de um plano 

est i oà o o,àdife e teàdoà o a eà o ol gi oàdaà po a,àoà ualà ha ouàdeàromance 

polifônico.àIde ii a,à aàes itaàlite ia,àaàpolifo iaà o oàu à todoàa ísi o capaz de 
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oàa i uila àosàse idosàdoàho e à oà o a e,àapo ta do,àdessaàfo a,ài d iosàpa aà

construirmos relações humanas em bases dialógicas e para pensarmos a ciência como 

atoà espo s el:àética,àest i aàeà o he i e toà o oàdi e s esài sepa eis.

 
áà ulipli idadeàdeà ozesàeà o s i iasà i depe de tesàeà i is eisà
eàaàaut i aàpolifo iaàdeà ozesàple i ale tesà o situe ,àdeà fato,àaà
pe ulia idadeà dosà o a esà deà Dostoi ski.à N oà à aà ulipli idadeà
deà a a te esà eà desi osà ue,à e à u à u doà o jei oà u o,à à luzà
daà o s i iaà u aà doà auto ,à seà dese ol eà osà seusà o a es;à à
p e isa e teà aà ulipli idadeà deà o s i iasà e uipole tesà eà seusà
mundos que aqui se combinam numa unidade de acontecimento, 

a te doàaàsuaài is i ilidadeà BáKHTIN,à ,àp.à .

Oà u doà oà o a eàpolif i oà iadoàpo àDostoi skià àoà u doàaàpa i doà

ponto de vista de cada uma das personagens, todas inacabadas, enunciando suas tensões 

e embates com o mundo. Não importa, nesse plano arquitetônico, o que a personagem 

é para o mundo, mas o que o mundo é para cada personagem. O que importa é o ponto 

deà istaà deà adaà u aà so eà sià eà so eà aà ida.à Todasà asà a a te si asà daà ida,à iposà

ísi os,àespaços,à o epç esàeàilosoiasàs oài t oduzidosàpeloàauto à oà a poàdeà is oà

daàpe so age .à N sà oà e osà ue àaàpe so age à ,à asàdeà ueà odoàelaàto aà

o s i iaàdeàsià es a,àaà ossaà is oàa si aàj à oàseàa haàdia teàdaà ealidadeàdaà

personagem, mas diante da função pura de tomada de consciência dessa realidade pela 

p p iaàpe so age à BáKHTIN,à ,àp.à .àE,àpa aàu aàpe so age àseàauto e ela ,à

Bakhi àapo taà e tosà todosàespe i os:

áàl gi aàdaàauto o s i iaàad iteàape asà e tosà todosàa si osà
de revelação e representação. Revelar e representar o herói só é 

possível interrogando-o e provocando-o, mas sem fazer dele uma 

i age àp edete i adaàeà o lusi aà BáKHTIN,à ,àp.à .

ássi ,àaàpala aàdoàhe ià o i uaà o oàpala aàdoàout o,àdesp e de do-se,à oà

daàideiaàdoàauto ,à asàdoàseuà a poàdeà is oà o ol gi o.àOàauto à oàseà dista ia àdosà

sujeitos.àOàauto à àai oàeàest àp ese teà aào a,à asà oà o oàaà ozàso e a a,à o oà

u àse à ueàdo i aàaàple itudeàdoà o he i e toàeàda e dade,àpoisàsa eà ueà u aàideiaà

e àu aà o s i iaàisoladaàseàdege e aàeà o e BáKHTIN,à ,àp.à .à

Dostoiévski faz um recorte espacial em seu plano, não lhe interessando o que as 

pe so age sàize a àouàpe sa àdoàpassado,à oàlheài te essa doàaà ausaàouàaàg eseà
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de cada uma. O que importa para ele é a simultaneidade dos atos e o confronto de todas 

asà ozesà ueàe e ge à oàpla oàp ese te.àáà atego iaàfu da e talàdeàsuaà is oàa si aà

não é a de formação, mas de oe ist ia e interação. Ele procura ver tudo em relação. 

Onde muitos escutam uma voz, ele escuta duas ou mais.

à Pa aàBakhi ,àu àauto ,àaoà ia àu à o a eà o ol gi o,àela o aàu aào aàe à

que as personagens estão lado a lado no todo arquitetônico, mas desligadas umas das 

out asàe àse idosàeà elaç es,àpa i ipa àdeàu aà elaç oà e i aàeàse àdi logo.àáà

consciência dominante na obra é a do autor, ele é a voz soberana que enuncia e tem a 

visão do todo acabado do mundo e de cada personagem. Ele tudo vê e tudo fala.

Talà o st uç oàa i uilaàosàse idosàdoàho e .à áà e dadeàso eàoàho e à aà o aà

dos outros, não dirigida a ele por diálogo, ou seja, uma verdade à revelia, transforma-se 

e à e i a ueàoàhu ilhaàeà o ii aà asoàestaàlheàafeteàoà sa tu io ,àistoà ,àoà ho e à

oàho e à BáKHTIN,à ,àp.à .

Po àout oàlado,àDostoi skiàpe e eà adaàpe so age à o oàu à e t oàe oi o-à

olii oà ueàe u iaàoà u doàe à o elatoàaàout oà e t oàdeà alo .àOàauto àes utaàeà

deixa as vozes das personagens em diálogo.

Em Bo k, por exemplo, as personagens encontram-se no cemitério, em um 

plano espacial, e cada uma dialoga e escuta a outra, cada uma revela sua consciência em 

discursos polêmicos e ambivalentes.

-Ah, como eu quero não me envergonhar de nada!- exclamava em 

taseàá d iaIg ie a.
-Ou i,àj à ueàá d iaIg ie aà ue à oàseàe e go ha àdeà ada...
-Não-não-não, Kliniêvitch, eu me envergonhava, apesar de tudo lá me 

envergonhava, mas aqui estou com uma terrível, uma terrível vontade 

de não me envergonhar de nada!

DO“TOIÉV“KI,à ,àp.à .à

As personagens dialogam, se escutam, se provocam, falam sobre suas vidas, 

e ela doàseusàse i e tosàeà uest es.àDife e teàdoà o toàásàt sà o tes,àdeàTolst i,à

o oà itaàBakhi ,àe à ueàasàt sàpe so age sàfaze àpa teàdeàu à es oà o to,à asà

não se encontram,  uma não faz parte do campo de visão da outra. O diálogo acontece 

como uma sucessão de trocas em réplicas. A senhora moribunda, o cocheiro e a árvore 

são narrados em planos interiormente fechados e se ignoram mutuamente. Quem tudo 

sabe e vê sobre as personagens e seu mundo é o autor.
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- Em casa, o quê? Pra morrer? – respondeu a doente irritada. Mas a 

pala aà o e àpeloà istoàaàassustou,àeàelaàolhouàpa aàoà a idoà o à
ar de súplicas e interrogação. Ele baixou o olhar e calou. De repente, 

aàdoe teàfezàu à ei i hoài fa il,àeàl g i asàlheàsalta a àdosàolhos.àOà
a idoà o iuàoà ostoà o àoàle çoàeàafastou-seàdaà a uage à TOL“-

TOI,à ,àp.à .

Bakhi à e ela,àdessaàfo a,àaàfa saàdoàdi logoàfo al.àN oà àpeloàfatoàdeàte osà

u à di logoà deà pli asà ueà aà polifo iaà esta à ga a ida.à Oà di logoà polif i o,à e t eà

vozes, pode estar presente em um monólogo e não estar presente no diálogo em que 

e u iadosàseài te ala .àOà ueàga a i àaàpolifo iaà àoàdi logoàe t eà liplasà ozesà

em relações dialógicas, em confronto, no limite das consciências cruzadas e inacabadas.

As personagens, pontos isolados e acabados na arquitetônica do autor 

monológico, no plano polifônico, têm suas consciências ampliadas no encontro com 

as outras personagens, pois, ao escutar um maior número de vozes, não só aquelas 

p ese tesà aà supe í ieà doà e u iado,oà auto à iaà u à a poàalargado e extenso de 

se idos.àNessaàa plitudeàa o te idaàpelaàes utaàa o osa,àasàpe so age sàseàto a ,àseà

encontram e se alteram, tocam-se em luz, fazendo surgir, assim, uma constelação. Cada 

herói torna-se, na obra, não mais um ponto delimitado e fechado, como no romance 

monológico, mas uma área extensiva, iluminada, ampliadapelo diálogo polifônico.

Pelo diálogo, que começa na escuta amorosa, os homens se encontram 

a plia doà se idos.à To a -seà pelaà luz,à fo a doà o stelaç es.à
Daà u i idadeà doà e isi à i adia à aiosà ueà at a essa à oà te poà eà
ilu i a doàeàai a doàoà a te àhu a oàdaàhist iaà BáKHTIN,à ,à
p.à .

O autor explode os limites e as delimitações das consciênciase transborda. Ele 

próprio, escutando as muitas vozes presentes em cada sujeito, tem sua consciência 

ampliada, porque precisa abarcar e dialogar com todas as outras consciências.

à Oà ueàBakhi àide ii aàeàdesta aà aào aàdeàDostoi skià osàd ài d iosàpa aà

realizarmos uma heterociência, mudando radicalmente nossa posição em relação aos 

sujeitos envolvidos na pesquisa. Para ele, a metodologia da explicação e da interpretação, 

uilizadaà asàCi iasàHu a asàdaà es aà fo aà ueà àusadaà asàE atas,à eduz-seà à

des o e taàdoà ueà à epe el.àáàa teàdeàDostoi skiàpossi ilitouàaàBakhi à e à oisasà aà

ida:àoàe e toà i oàdoàatoà espo si oàdoàho e ,àatoàdeà espostaàaoàout o.àBakhi à
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ge e osa e teà o pa ilhaà o os oàsuaà is oàe,àat a sàdoàgesto de apontar, nos faz 

ver coisas que não víamos antes na arquitetônica dos atos vividos. É a arte apresentando 

e ampliando a vivência no mundo.

A imagem da constelação pode ser uma metáfora para revelar aquilo que, para 

Bakhi à e aà aà g a deà pot iaà oà a poà est i oà deà Dostoi ski,à i siga do- osà aà

pe sa àe àu aà o aàpossi ilidade,à oàs àdeàu à todoà ie ii o,à asàdeàu à o oà

pe sa e toà oà u do.àH à i iaà aàa teàeàa teà aà i ia.àOàpe sa e toà ie i oà à

u àpe sa e toàhu a o,àpo ta to,àest i oàeà i o.à

Somos juntos,à osà o situ osàdoàoutro,àdizàBakhi ,àsujeitosà i osàeàfala tes.à

A única forma de não aniquilar os sujeitos das pesquisas é escutar vozes. Precisamos, 

sim, interrogá-las, deixando que cada sujeito revele sua autoconsciência, e uma 

consciência só se revela pelo diálogo. áàvidaàaut i aàdoài divíduoàs à àa essívelàaàu à

e fo ueàdial gi o,àdia teàdoà ualàeleà espo deàpo àsià es oàeàseà evelaàliv e e te.àA 

autoà e elaç oàdeàu à sujeitoà asta ia,àpo à sià es a,à o oàdo i a teàa si oàpa aà

decompor a unidade monológica do mundo.

Nessa escuta, há o encontro, o to ueàeàaàa plitudeàdeàse idos,àdeà luz.àCadaà

sujeito em correlação a outro sujeito, cada consciência em correlação a outra consciência, 

na simultaneidade e no confronto do encontro, expande-se, eliminando a possibilidade 

deàasàto a e à ulosàdeli itadosàeàfe hados,ào jeii adosàpo àu aà oz.àCadaàsujeitoà

i o,à oà oi ide teàeài su situ elàe à elaç oàaoàout o,à ueàpe sa,àse teàeàageàaà

pa i àdaàsuaàsi gula idadeàdoàe isi ,à oà a eàe àa st aç es.àEleàest à aàa uitetônica 

do mundo do ato, onde a vida acontece. O encontro dialógico dilacera limites e eleva 

osàse idos.àEssaàdi e sidadeà oà o p o eteàaàu idadeàdeàse idoàdoà u do,à asàaà

ele aàaoàg auàdeàu i idadeàp p iaàdoàe e to à BáKHTIN,à ,àp.à .

Eà o oàse iaàaà i iaàdaàes utaàdeà ozesàdeàsujeitos?àáà i iaàdoài epe el,àdoà

singular, da verdade pravda, não tornaria a ciência frágil ou relativa?àOàp p ioàBakhi à

espo de:

Masàestesà u dosà o etosài di iduais,ài epe eis,àdeà o s i iasà
ueà eal e teàage à[deist itel opostupaius hiesoz a ia]àdosà uais,à
o oà o po e tesà eais,à seà o p e à ta à oà e isi e e toà
u it ioàeàsi gula àt àalgu sà o po e tesà o u s:à oà oàse idoà
deà o eitosàouàdeàleisàge ais,à asà oàse idoàdeà o e tosà o u sà
das suas arquitetônicas concretas. É esta arquitetônica do mundo real 

doàatoà ueàaàilosoiaà o alàde eàdes e e , não como um esquema 

abstrato, mas como o plano concreto do mundo do ato unitário 
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singular, os momentos concretos fundamentais da sua construção e 

daàsuaàdisposiç oà e p o aà BáKHTIN,à ,àp.à .

“egu doàGe aldi:à

O conhecimento que se obtém não se esgota no próprio objeto tomado 
pa aàaàa lise.àáài te p etaç oà o st u daà oàseàge e aliza:àpe a e eà
pa i ula .àMasàosà o eitosàela o adosà aà a i hadaà à ueàseàto a à
og ii a e teàp odui osàeàpode àse à eapli adosà aà o st uç oàdeà
i te p etaç esàdeàout osàdis u sos/te tosà GE‘áLDI,à ,àp.à .

Esseà àoà o iteà ueàBakhi à osàfaz:àfaze à i iaà oàso eàoàout o,à asà o àoà

outro, enfocar o homem de forma integral. Parece que ele nos convida a constelar.

Co oàap e de osàaàpes uisa à o àDostoi ski

 
                                                2 - Noite estrelada, Van Gogh

“eà Bakhi à pa e eà o ida ,à oà g upoà áTO“à a eitaà esseà o iteà deà constelar 

elei doàso eàaà us aàdeàu aàmetodologia que possibilite ouvir as vozes dos sujeitos 

pes uisadosà deà fo aà plu i ale teà eà e uipote te,à aà pa i à daà iaç oà deà u à pla oà

est i o-dis u si oà ueà us aà o pe à o àoà o ologis oàeàt a alha à o àaàpolifo ia.

Ge aldià ,à p.à à esta ele eà u aà disi ç oà ope at iaà e t eà todoà eà

etodologia:à

...um método é um conjunto de princípios de descoberta que, seguidos 

com rigor, levam a descobertas surpreendentes. Descartes expôs um 

método, mas Leibniz vai dizer que Descartes, seguindo seu método, 

descobriu coisas interessantes, mas se outro pesquisador seguir as 

es asà eg asà so e teà des o i à oà ueà Des a tesà j à des o i a:à
será preciso, para fazer descobertas surpreendentes, desobedecer ao 

método metodicamente diante de outros objetos sobre os quais se 
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de uçaà oà pes uisado .à Faze à issoà à dispo à deà u aà etodologia:à u à
odoàpa i ula ,à sà ezesàso e teàe pli it elàa posteriorià aàdial i aà

da exposição, quando se ordenam o que pode ter sido descoberto 

desordenadamente. Dispor de uma metodologia é dispor de princípios, 

que precisam ser aliados à intrepidez, à astúcia, à argúcia e à perspicácia. 

Dispo àdeàu à todoà àte à o i osàdei i doàaà a i hadaàpa aàseà
descobrir o que previamente se conhecia, sem expor-se ao desconhecido.

à Pa aà hega osàaà essasà des o e tasà su p ee de tes ,à us a osà o p ee de à

como podemos aprender a pesquisar com Dostoiévski. Não é à toaà ueàBakhi àdesta aà

a maestria do autor em fazer dialogar as vozes de seus personagens que, no âmbito 

dasà ideias,à seà o lita ,à seà asse elha ,à seà o ple e ta ,à seà o f o ta à e à u à

processo de interação entre diversas consciências, diálogos que se travam com ou sem a 

o so iaàdoàauto .àCo àDostoi ski,àpode osà elei àe à o oà oàfaze àpes uisasà

monológicas em que o pesquisador analisa, interpreta, diz e dá acabamento ao que 

seus sujeitos de pesquisa trazem, abafando suas vozes no discurso único e verdadeiro 

do autor/pesquisador, como não seguir um método, mas pensar uma metodologia de 

pesquisa que leve em consideração a polifonia, a bivocalidade e a autoria tanto dos 

sujeitosà o oàdoàpes uisado .

 Fomos muitas vezes a Dostoiévski. Mas, como o professor Miotello uma vez nos 

ale tou:àoà ueàBakhi à iuà esseàauto ,às àeleà iu.àOà ueà e os,àpo ta to,às oàosàse idosà

apo tadosàpo àBakhi àpa aàaà o p ee s oàdaào aàdeàDostoi ski.à“egui osàsuaàpistaà

de leitura como a alogiaà igu ada,à e à aoà odoà o oà Bakhi à es oà fezà o à aà

polifo iaà BáKHTIN,à ,àp.à .àEs uta osàBakhi à o oàausculta, como compreensão 

respondente. Essa ausculta gerou, ao longo do ano de 2015, diversos exercícios de escrita e 

ees itaàdeàa igosà dados àdeàpes uisa,à us a doà o p ee de àu à odoàdeàfaze à ueà

pudesseàse àpolif i o,à i o alàeàauto al.àBus a os,àpo ta to,àes uta doàBakhi ,à a a à

Dostoiévski e, perseguindo essas pistas no próprio autor, construir exercícios provisórios 

e inacabados de escritas de pesquisa, eigu a doàasà ozesàe àpla osàest i osàout os.à

Os fragmentos de exercícios que aqui traremos expressam parte desse nosso percurso 

de grupo de pesquisa. 

à Bakhi à ,à aoà us a à o p ee de à oà o a eà deà Dostoi skià e ua toà

polifônico, aponta, já no primeiro capítulo, algumas balizas que pudemos vir. Na página 

23 ele diz que aàess iaàdaàpolifo iaà o sisteàjusta e teà oàfatoàdeà ueàasàvozesà ... à

permanecem independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de ordem superior 
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àdaàho ofo ia.àEssaàu idadeàsupe io ,àpolif i a,à o sisteàe àu aà o tadeàa si aà

que seria a ve dadeàdeà o i aç oàdeà uitasàvo tades,àaàve dadeàdoàa o te i e to. 

Esseà a o te i e to,à pla oà est i oà doà auto ,à à oà o otopoà e à ueà asà pe so age sà

enunciam. O próprio mundo exterior aparece no plano de contemplação da personagem, 

o oà is oàdeà u doà i ide ,àp.à .à

à Bakhi à osàdizà ueàaà atego iaàfu da e talàdaàvis oàa ísi aàdeàDostoi vski não é 

a de formação, mas a de coexistência e interaçãoà i ide ,àp.à .àáoà o t ioàdeàout asà

formas do romance que se desenvolvem no tempo, Dostoiévski compõe o mundo no 

espaço. 

Todaàaà at iaàse i aà ueàlheàe aàa ess elàeàaà at iaàdaà ealidadeà
ele procurava organizar em um tempo sob a forma de confrontação 

d a i aàeàp o u a aàdese ol -lasàe te si a e te.à ... àDostoi skià
procura captar as etapas propriamente ditas em sua simultaneidade, 

o f o t -lasàeà o t ap -lasàd a ai a e te,àeà oàeste d -lasà u aà
série em formação. Para ele, interpretar o mundo implica pensar todos 

os seus conteúdos como simultâneos, e ai a -lhesàasà i te - elaç esà
em um corte temporal BáKHTIN,à ,àp.à ,àg ifosàdoàauto .

à Esseàpla oàest i o,àsuaàpe epç oàa si aàdoà u do,àDostoi skiàoàfazàpeloàap eçoà

est i oàdaàsi ulta eidade,à o oàBakhi àassi ala,à ita doàaàpe gu taà ueàa ueleàfazàaà

u à o espo de te,àe à :àVo à e e eàalgu àjo al?àLeia,àpeloàa o àdeàDeus,à oà

por uma questão de moda, mas para que a relação visível entre todos os assuntos gerais 

eàpa i ula esàseàto eà adaàvezà aisàfo teàeà aisà la a...à G‘O““MáN,àapudàBáKHTIN,à

,àp.à ,à otaàdeà odap à .à .àNesseàdo àa ísi o de ver o mundo em coexistência 

eài te aç o,àaàpe epç oà aà i aàdoàa o te i e toàde um dado momentoàpe iiaàaà

Dostoiévski ve à oisasà úliplasàeàdive sasào deàout osàvia à oisasàú i asàeàse elha tesà

i ide ,àp.à .

 No corte temporal de um dado momento, os fenômenos podiam ser desenvolvidos 

em um pla oà o oà o íguosà eà o t ios,à o so a tes,à asà i is íveisà ouà o oà

i e ediavel e teà o t adit ios,à o oàha o iaàete aàdeàvozesà i is íveisàouà o oà

dis uss oài te i velàeài solúvelàe t eàelasà i ide ,àp.à .àVozesàt azidasàju tasàe àu à

pla oàest i o,à o ot pi o,à ueà oàseà istu a àe t eàsià e àseà o fu de à o àaà ozà

do autor – o plano do autor é o plano da criação desse cronotopo. Cada um em interação 

eàdi logoàe àu àpla oàe uipole te,àga a idoàpelaàe u iaç oàdeà adaàpe so age à

como uma visão singular de mundo. Como buscava o homem no homem,assim, não há 
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ideia ou pensamento que possa existir fora das enunciações concretas desses sujeitos 

humanos em relação e diálogo. 

à Pa aà s,à ueà faze osàpes uisaàe àEdu aç o,à asàCi iasàHu a asàeà “o iais,à

essasàideiasàt aze àdesaiosàaosà ossosàfaze esàauto ais.àCo oà olo a osàe à e aàasà

vozes dos sujeitos que escutamos? De um modo muito singular, nosso grupo veio tecendo 

aàauto i aà aàleitu aàdeàseusàp p iosàt a alhosàdeàpes uisa:à ossasàes itasà e ela a à

pla osàho of i osàeà o ol gi os,àe à ueà ossaà ozà us a aàaà li aàpala a,àe à ueàà

nosso acabamento encerrava os diálogos em resultados. Muito raramente revelavam-se, 

aqui e ali, indícios de planos polifônicos, abertos sem querer e encerrados bruscamente 

no tom das nossas interpretações. Em 2015, iniciamos os exercícios. Cada um e uma 

deà sà us ou,à espo de doà o p ee si a e teà sàes utasàdeàBakhi àeàDostoi ski,à

empreender escritas e reescritas. 

à Pla osà polif i os.à Dií ilà e p ess oà pa aà se à iada,à e à seà t ata doà doà g e oà

disse tai oà o u à aoà u i e soà a ad i o.à Nossaà p i ei aà i adaà seà deuà aà leitu aà

de Bo k,à o àosà o e t iosàdeàBakhi .àOàpla oàdaàmenipeia possibilitou o diálogo 

equipolente de vozes, na mésalliancedo além vida, no subterrâneo do cemitério. Nosso 

p i ei oàe e ioàfoiàoàdeàala ga e toàdoàg e oàdisse tai o,àe àespe ialàaàpa teàe à

que sefaz normalmente a apresentação dos dadosàdis u si os,àaàpa i àdaài se ç oàdeà

outros gêneros literários/discursivos. 

à Oà p i ei oà f ag e toà deà e e ioà t azà aà te tai a,à po à u aà pes uisado a,à deà

reescrita de material discursivo de sua base de dados no gênero Crônica. 

–àEàasà–à ia çasài a a à es oàse ài àaoàpa ui ho?
–à Cla oà ueà o!à Fizà u aà p opostaà pa aà elas:à aà pa i à deà hojeà
i gu à aisàp e isa àfaze àilaàpa aài àaà ual ue àluga .àFize osàu à

combinado de sairmos apenas nos preocupando com a segurança, o 

respeito, o cuidado com os outros... 

Olhaàs ,àleito ...àGosteiàdaàaitude!àMeàpa e eà ueàessaàp ofesso aàj à
foi apresentada ao Foucault ... Tive de me segurar para não ser mal-

edu adaàeàe t a à aà o e sa.
– Sei... mas, depois disso correu tudo bem? O combinado foi 

cumprido?

– Trimmmm!

A campainha do ônibus soou estridente e as professoras levantaram, 

levando com elas aquilo que eu desejava tanto saber... 

Co i ueià i haà iage àeàaoàdes e à oà euàpo toàaàpe gu taàiaàeà
i haà aà i haà a eça:à Oà o i adoàfoià u p ido? à Oà o i adoà
foià u p ido? à Oà o i adoàfoià u p ido? àQueàsa o!à
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E e ioàdeà ees itaàdeàdadosàdeà a poàe àC i a,àpo àM iaà
Co io,à .

à I lue iadaàpelosàele e tosàdaà e ipeia,àaà iaç oàdoàpla oàest i oà oài te io à

do ônibus, cronotopo de mésallianceà BáKHTIN,à ,àp.à ,àe à ueàpode àe o t a -

seàpessoasà ueà o al e teàest oàsepa adasàpo à a osà elai osàaàhierarquias sociais 

e de espaço, a autora coloca-se entre as professoras pesquisadas, como voz entre vozes, 

o oà pe so age à e t eà pe so age s,à eà us a,à oà pla oà est i o,à oà o f o toà dasà

visões de mundo. O gênero Crônica com elementos da menipeia – como a bivocalidade 

e a presença do baixo corporal – buscou a escuta das vozes dos sujeitos da pesquisa 

e ua toàsujeitosàdaàe u iaç oà o eta,àe àu àpla oàest i oàpolif i o.à

à Ta àe àes itaàdeàCo tosàout aàpes uisaàte eàaà aseàdeàdados à eigu ada.àà

Nesse fragmento temos algumas personagens, separadas no espaço e no tempo das 

entrevistas – um ex-aluno, uma professora e uma pesquisadora. No plano polifônico do 

Conto, o diálogo tecido permite o encontro de palavras, conferindo, através do plano 

est i o,à o e oàdial gi aàe t eàasàe u iaç es:àse ido.

... à
Igo à o i uouàfala doàdeàfo aà a i hosa.
- Você me ajudou muito. Por causa que eu era... eu não gostava de 

pedi à ajudaà aà i gu ,à euà e aà a ueleà a aà o gulhosoà ueà ah,à t à
e ado,àp o le a ,à ah,àt à e to,àt à o ,à asàa à o àfoià ue a doà
essa barreira e foi me ajudando...  asài a doàessaàtu aà–àfala doà
o à aisài ezaà–,à asàout asàtu asà e hu àp ofesso à eàajudouà

não. Eu saí da 503, fui pra quinta série, nenhum professor gostava de 

i àpo à ausaà ueàeuài haàu àhist i oàdeà agu ei oàe,à asàout asà
anteriormente, na primeira, na segunda, eu era meio violento, aí tem 

o meu histórico que era bem sujo.

Mas,à hist i oàsujo ?àIgo ?àOà ueàte iaàfeitoàpa aà e e e àu àhist i oà
sujo?àái daà aisàu à hist i oà e àsujo .àVe àlogoà à a eçaà ua doà
seàdizà ueà algu à foià i hado:ài haà suja.à E à te posàdeàdualis os:à
i haàsuja àeà i haàli pa ,àdeàluzàeàdeàt e aàet .àQue à u aà o eteuà
u àpe adoà ueàai eàaàp i ei aàped a.àJulga ,àjulga .àQueàtalàes uta ?à
Engraçado, todos parecem que nunca cometeram um ato ridículo, 

u aà sof e a à i as,à s oà todosà deuses,à aà ida.à át à le oà deà
Igor sim no início do ano enfrentando Luzia. De a encostar no quadro 

branco. Mas isso passou, não? Os dois se entenderam. Bagunceiro e 

violento?

Igor avança.

- É,àissoài ou.àOsàp ofesso esàj àsa ia àat ...à i ha mãe chegava e todo 

mundo já sabia quem era eu. Todo mundo. É... ai, poxa, os professores 



237

RevistAleph                                                                             

ISSN: 1807-6211                                                                       Ano XIII - Maio de 2016 - no25

não me ajudavam, não faziam nada, ai eu comecei também a fazer 

bagunça, ai eu voltei a ser aquele menino brincalhão, que não ligava 

pra nada, só ligava pro futebol.

-àMasà sà e à ha osà uitoà o tatoà o àosàp ofesso esàdoàsegu doà
segmento! – Luzia se assusta com a revelação.

- Não, por causa que você, Luzia, conversava com os professores. 

Conversava com alguns professores aqui, ou alguns professores que 

davam aula lá, aí os de lá conversavam.... Mas falava coisa boba, os 

outros professores que entendiam de outra maneira. Entendeu?

Queàpe igo!àVe dade?àDesi oàt açado.àPo a,à o oà àdií ilàou i àisso!
...
E e ioà deà pla oà polif i oà e à g e oà Co to,à po à Le iaà Cast oà
Ne esàdeàOli ei a,àe à .

 A presença de três vozes em diálogo – incluindo a pesquisadora como uma voz 

transgredienteà à ozàdaàauto aà–àfoiàposs elàpelaà o posiç oàdoàpla oàest i o.àCo oà

auto aàdaàpes uisaàe àa da e to,àLe iaàassu eàoàap e didoà o àDostoi ski:

Oàauto à oà ese aàpa aàsi,àistoà ,à oà a t àe àsuaà i aàpessoalà
e hu aà dei iç oà esse ial,à e hu à i d io,à e hu à t açoà daà

pe so age :à eleà i t oduzà tudoà oà a poà deà is oà daà p p iaà
personagem, lança-lhe tudo no cadinho da autoconsciência. Essa 

auto o s i iaàpu aà àoà ueài aàin totumno próprio campo de visão 

doàauto à o oào jetoàdeà is oàeà ep ese taç oà BáKHTIN,à ,àp.à ,à
g ifosàdoàauto .

à Noà e e ioà daà iaç oà doà pla oà est i o,à depa a o- osà o à osà p o le asà

da voz homofônica.àBakhi /Volo h o  já tinha nos apontado o problema do tom e a 

p ese çaàde,àpeloà e os,àt sàsujeitosà oàatoàdeà adaàe u iaç o:àoàfala te,àoàhe iàeàoà

ou i teà BáKHTIN/VOLOCHÍNOV,à ,àp.à :

... à aà i te - elaç oà doà auto à eà he ià ja aisà seà d à o oà u aà i te -
elaç oà i aàe t eàdois:àaàfo aàse p eàle aàe à o taàu àte ei oà
–àoàou i te,à ueàe e eàu aài lu iaài po ta ssi aàso eàtodosàosà
aspectos da obra.

 É a relação entre esses três sujeitos na enunciação que confere à narração a sua 

forma. Nesse momento encontramos as dificuldades relativas à relação entre o discurso 

próprio e o discurso de outrem, além dos problemas da polifonia interna da narração 

do enunciador. Realizamos alguns exercícios buscando o discurso indireto livre enquanto 
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diálogo entre vozes, na relação do autor enquanto enunciador com o enunciado citado 

enquanto contrapalavra. Um dos exercícios foi a reescrita de um trecho de dissertação, 

po àu aàpes uisado a:

Nesseà se ido,àBofà à osà ale taà ueàh àu aà eap op iaç oàdoà
o poàdaà ulhe àpo àpa teàdoà a his oà idi i oàeà ueàoàpat ia alis oà
i tualà o oà e uloà daà p opaga daà o e ialà ap ese taà u à se oà
uilado,àdasàpa tesà–àeà oàdoàtodoàhu a o-,àdosàt asei os,àdosàseis,à

dasà agi as .à p.à àPe e e-seà ueàC liaàeàBofàelu ida àasà es asà
nuances com palavras diferentes. Para ser bem sincera, concordo 

plenamente com os dois. Então reporto-me novamente às palavras de 

C liaàpa aà uesio a :àEàaàle ezaà oàse ?à“i .àáàle ezaà oàse !àMuitoà
provavelmente não a encontraremos vendo revistas de moda e nem 

ta pou oà assisi doà aà o elasà ouà o u sosà deà eleza E e ioà deà
reescrita de discurso direto para discurso indireto livre, por Ana Elisa 

“a tos,àe à .

à áà i o alidadeà osàt azàoàdesaioà a ai oàdaà elaç oàdoàauto à–àa ueleà ueà iaàoà

pla oàest i oàdaàes itaà–àeàdaàpe so age à–àeleà es oà a adoàe ua toàe u iado .à

Noàe e ioàa ai o,àaà te tai aà foià aàdeàe pli ita e teàdi idi àosàpo tosàdeà istaàe à

duas àeus que seàp e àaàdialoga àso eàoàpedaçoàdeà u doàe à uest o:

Eu - As respostas das professoras ainda estão frescas em minha cabeça, 

ora uma, ora outra, ora tudo ao mesmo tempo... 

Outra eu - Mas não foi você que começou?

Eu - Bem, é verdade que fui eu que comecei, foi de minha boca que 

saiu a pergunta!

Outra eu - Você não queria saber? 

Euà -à Cla oà ueàeuà ue iaà sa e àeà asà espostasà ie a ,à Eig iaà foià aà
p i ei aà ueàfalou:
- Bom.... Mas eu acho que ainda é, eu ainda sou daquelas que tento 

fazer meu trabalho seguindo essa vertente pra que seja assim, ser 

criança e ser aluno..

Eu - Depois Luciana...

Out aàeuà-àLu ia aàitu eou!à
Eu - Titubeou?

Outra eu – Sim! - pensou, coçou a cabeça, fez uma pausa, só depois 

falou:
-àEuà o...àálu o,à ,àpo ue...ài situ io alizouàisso....àTodoà u doà ueà
aprende é aluno, aprendeu com alguém ou aprendeu sozinha. 

Euà-àMas,àj àaàout aàLu ia aà oàitu eou,àfoiài eàe àsuaà esposta:
- Eu acho que é. Eu acho que é possível sim, tem como você dar uma 

ai idadeà i a do...à
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Eu - É importante que eu diga que nenhuma ouviu a resposta da outra, 

que eu diga que trabalham em três escolas diferentes, com crianças de 

idades diferentes.

Outra eu - Mas as três, em suas enunciações, estabeleceram um 

diálogo! 

Eu - Diálogo?

Out aà euà -à O a,à dialogoà oà à aà i te aç oà deà peloà e osà duasà
e u iaç es ?à
Eu - Tinha razão, dialogaram quando responderam a mim e 

o pa ilha a àse idos
Eu? Eu me pus a escutar para compreender o que me revelavam, pois... 

bem é verdade que fui eu que comecei, foi de minha boca que saiu a 

pe gu ta:à àposs elàse àalu oàeà ia çaàaoà es oàte poà aàes ola?
Claro que eu queria saber e as respostas...  não sei se vieram! 

E e ioà deà ees itaà deà dadosà deà a poà LOPE“,à à o à
i o alidade,àpo àá aàL iaàLopes,àe à

 

 Inicialmente o trecho refere-se a uma outra abordagem da palavra do sujeito-

personagem, a professora pesquisada. Ainda um outro exercício busca, na bivocalidade, 

aàpossi ilidadeàdoàdi logoàe t eà ozes.àPa i doàdeàu aàdis uss oàg a adaàe à udio,àaà

auto aàte taàu aà a ai aàdeà o logoà i o al,à o àele e tosàdoàdis u soài di etoà

li e,àt aze doàaàp p iaàe u iaç oà o oàu àpla oàe à ueà uitasà ozesàdialoga :à

Qua doàeuàteàes utei:àáh,àL dia!àMuitasà oisasàeuàpe sei...
Quantas situações vivemos! Lembras? Sim! A indiferença nas reuniões, 

as buscas nos corredores dentro e fora da escola. Mas, pra falar de 

quê? Tens razão! O que nos movia era o desejo por uma outra escola. 

Chegamos naquele ponto. É... não queríamos nos envolver mais 

naqueles Projetos mirabolantes. Era mais gostoso conversar com as 

crianças. E que crianças! 

Sua mãe sempre muito sábia!... a indiferença ao outro faz ele ser 

o oàu aà isaà ueàpassaàeà e à e àse i os.àNadaà udaàdepoisà
da passagem dela. Assim muitos eram tratados em nossa escola. Como 

brisa! Brisa-criança, brisa-professor, brisa-merendeira, brisa-mãe... 

Ah sim! E a escuta? 

á uelaàfa liaàpou oàpa i ipaàdaà idaàes ola àda ueleà e i o!
Por isso que ele é assim!

Perdi as contas de quantas vezes ouvi essa frase nos COCs, CEs, 

Reuniões Pedagógicas...

Mas quantas vezes a escola ouviu aquela família? Você lembra? 

Quantas vezes nós... o que me dizes tu agora? Que não se trata só do 

diálogo, mas de pensarmos que esquecemos da escuta... Então o que 

será a escuta, já que não sei mais do que falamos?

Tal ezàte hasà az o!àFe eàosà pa osàes uta .à
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Desculpe! Preciso parar de te escutar neste momento. 

Estaà o e saàest à eà o situi doàdolo osa e te!àQueàes utaà àessaà
ueàeuàp ai o?à
E e ioàdeàes itaàdeà otasàdeà a poàe àdis u soài di etoàli e,àpo à
Lilia eàNe es,à

à Out oà e e ioà esseà se idoà à oà daà es itaà deà dadosà deà a poà e à g e oà

Ca tas,àe f e ta doàta toàoàdesaioàdoàala ga e toàdoàg e oàdisse tai oàpeloàg e oà

out o,à ua doàoàdesaioàdaà i o alidadeà aàes itaàepistola :à

Qua doàestavaà aà ªàs ieàiveàu aàp ofesso aàdeàPo tugu sà ue,àu aà
vezàaoà s,àpassavaàu aàp opostaàdeà edaç o,àe àsuaàaula,àvale doà
otaàpa aà o po àaà diaài alàdoà olei .àCo igiaàu aàaàu aàse àaà

p ese çaàdaàtu a,àeà oàdiaàdeàdevolv -las,àeuàse p eài haàaàespe a çaà
de não ver tantas sugestões ligadas à forma e ao conteúdo do texto 

e a a hadasàe t eàasàpalav asà ueàhaviaàes ito.àCo oà i haài à
gostava de escrever e o fazia bem, mostrava as redações corrigidas 

pa aàelaàeàpediaà ueà eàe si asseàaàes eve .àElaàte tavaà eàe pli a à
adaà detalheà po tuadoà pelaà p ofesso a.à E a à ta tosà detalhesà pa aà

entender e gravar que a sensação era de incapacidade na produção 

desseàoí io.àEs eve àu àte toà o àfo aàeà o teúdoàade uadosà sà
o asà ultasàdaàlí guaàe a,àpa aà i ,àu àso hoài possível.àMarisol, 

o àe e gaàu àto àdeàpessi is oà estaà i haàfala?à Es e e àu à
texto com forma e conteúdo adequados às normas cultas da língua 

e a,àpa aà i ,àu àso hoài poss el. àFi ueiàpe sa do...àN oàh àu aà
certa contradição? Se era um sonho impossível, como consegui fazer 

u aà edaç oàpa aàoà esi ula àdaàUE‘Jàeàse àap o ada?àÉà la oà ueàoà
caminho percorrido para chegar ao ponto de escrever uma redação 

oà esi ula àeàse àap o adaà oàfoiàoà aisàade uado:à i hasàfaltasà
e a à aisà a adasà ueàasàp ese ças;àaàp ofesso aà oà eàes uta a;à
i hasàe u iaç esàe a àofus adasàpelasà o a çasàdaàes itaàoi ialà

eàdaàfo aà o ai aàdaàl gua.àI agi oà ueàoàte toà ueàes e ià oà
esi ula ài haàu à i oàdeàfo aàeà o te doàade uadosà sà o asà

cultas da língua. Mas de que mínimo estou falando? Não vi a redação 

doà esi ula à o igida,à possoà te à i adoà u aà otaà sui ie teà pa aà
passa ,à asàissoà oàsig ii aà ueàoàte toàesi esseàde t oàdosà it iosà
deàu aà oaàes ita àidealizadosàpo à i .àPodeàse àta ,à ueàasà
experiências de autoria escrita vividas por mim, naquele período da 

i haàes ola idade,ài esse àasà a asàdasàe u iaç esàoi iaisàeàissoà
pesa aàso eà eusàatos,àaàpo toàdeàa edita à deàu aà fo aà tal ezà
u àta toà ua toàe age ada à ueàse iaài poss elàes e e àu àte toàdeà
a o doà o àaà o aà ultaàdaàl gua.àN oàsei...àCo i uoàpe sa do...à
E e ioàdeàes itaàe àCa tasàdeà ele esàso eà e iasàpessoais,à
po àDe iseàTa da ,àe à
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 Se a primeira parte é uma escrita de carta, a segunda é outra carta em que a 

p i ei aàseàto aàout aà ozà aàe u iaç o.àái daàoàdesi at ioà o oàdi eç oàdoàse idoà

eàou i teàp esu idoà ulipli aàoàpla oàe u iai o,àse doàta toàaà aseàdeàdadosà ua toà

aà ele oàdoàte aà–àaàap e dizage àdaàes ita.àE à uitasàidasàeà i das,àaàpes uisado aà

o f o ta-seà o àoàdií ilàh itoàdoà o ologis o,à ueàpla ii aàaàe u iaç oà o oàseà

pud sse osà o ta àosàlaçosàe t eàoàdis u soàeàaà idaàe à ueàto aàse ido,àe ua toà

e u iaç oà o etaàdeàsujeitosà i os.àNaàe to aç oàeà–à oà asoàdaàes itaà–à oàesiloà

e o t a-seàaà ha eà o posi io alàdosàpla osàpolif i os:àaà elaç oàdial gi aàp ese teà

desdeà se p eà eà oà i te io à daà e u iaç oà e ua toà e e toà so ial.à Co oà ai aà

Volo h o /Bakhi :

U aà e u iaç oà o etaà eà oà u aà a st aç oà li gu si a à as e,à
i eà eà o eà oà p o essoà deà i te aç oà so ialà dosà pa i ipa tesà daà
e u iaç o.à “uaà sig ii aç oà eà suaà fo aà e à ge alà seà dei e à pelaà
forma e o caráter desta interação. Ao arrancar a enunciação deste 

chão real que a alimenta, perdemos a chave que abre o acesso de 

o p ee s oàta toàdeàsuaàfo aà ua toàdeàseuàse ido;àe à ossasà
osà i a à ouà u aà oldu aà li gu si aà a st ata,à ouà u à es ue aà

a st atoà deà se idoà ... :à duasà a st aç esà ueà s oà i e o ili eisà
entre si, posto que não existe uma base concreta para sua síntese viva  

BáKHTIN/VOLOCHÍNOV,à ,àp.à .

 O Conto, como gênero, pode conferir a um conjunto de ideias um contexto 

enquanto um chão,à asàpala asàa i a,àai daà ueàe àu àpla oàespe ial,àoàest i o.àOà

pesquisador faz esse exercício de compor um fragmento discursivo em um gênero que 

iaàoàa ie teàdial gi oà ueàa tesàe toa aà o ol gi o:

Apenas uma página. Naquela manhã fria de inverno Pedro levantou, 

abriu a janela do seu quarto, olhou para as outras janelas, do prédio 

o deà o aà eà pe e euà ueà oà i haà e,à oà i haà pai,à oà i haà
família. Essa história é uma história muito comum, poderia ser a história 

de qualquer pessoa, mas é a história de Pedro. Pedro também sabia 

que essa história já não lacrimejava mais nada. Entendia que sua família 

ago aàe aàout a.àOàa oàfoiàdeà .àPed oà as eu,àe aàoà li oàdosàdoisà
i osà ueà j ài ha.à“uaàa à o touà ueà ua doàeleà as euàsuaà eà
separou-se do seu pai, casou com outro homem e não quis levar consigo 

e hu àdeàseusàilhos.àE t o,àPed oàeàseusàdoisài osài a a à o àsuaà
avó materna, que num ato de amor cuidou deles. Sua infância, pelas 

le a çasà ueàte ,àfoiàfeliz.àái daà ia ça,àaàiaàdeàPed oàoàle ouàpa aà
morar com ela. Pedro, ainda muito criança, criou nessa nova família 
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u àlaçoàpe didoà oàpassado.àMes oàsa e doà ueàsuaàiaà oàe aàsuaà
mãe, Pedro se sente confortável com a situação. Claro que, em tempos 

deàfa liasà t adi io ais ,à à uitoà aisàf ilà es e à u àla àassi .àNaà
juventude Pedro perde seus dois irmãos e buscanos seus dois primos 

João e Maria seus correspondentes. O imaginário feliz cerca por muito 

tempo a vida de Pedro. Na juventude, percebe que seu castelo de areia 

é tão frágil como o ninho de um pássaro ameaçado por uma cobra. 

Pedro cresce, percebe a sua situação e aos poucos vai arrumando todas 

essas questões na sua cabeça. Primeiro precisa dessensibilizar os laços 

que criou com essa família. Criar outros laços. Pedro busca nos outros 

essa família idealizada. Encontra. Mas, ainda é cedo para largar a outra 

família. Falta coragem. Aquela coragem da adolescência. Então numa 

manhã de inverno Pedro agora já com cabelos brancos, percebe que 

oà à aisài poss elà i e àse àa uelaàfa lia.àâsà ezesàp e isa osàdaà
ajudaàdoàdesi o,à ueà aàfaltaàdaà o age ,àa uelaàl àdaàadoles ia,à
nos oferece a oportunidade para resolvermos toda história. Pedro 

ama essa família, que amou Pedro do seu jeito. Mas agora, livre para 

ter sua própria família, Pedro olha para o passado e percebe que foi 

um privilegiado. Pedro é feliz. Pedro está bem. Que bom que temos a 

literatura, que também é uma forma de arte, para nos ajudar a eternizar 

as histórias. A vida é pouco. A história é minha e eu conto ela do jeito 

que quiser... 

E e ioàdeàes itaàe àCo to,àpo à‘egi aldoàMou aàdeàLi a,à

 Cada um desses exercícios passou por um processo de discussão, no grupo, 

po àleitu as,àidasàeà i dasàdeà otejoàta toà àlite atu aà ua toà àilosoiaàdaàli guage .à

Co oàe e ios,àai daàpe a e e ài o lusos,àa e tosàaà uitasà odii aç es.àái daà

pode osàt aze àdoisàf ag e tosàdeàe e ios.àOàp i ei oà àaàes ita,àe àdi logoà a ai o,à

de uma vivência entre professora e criança, na escola, como escrita de um relatório de 

pesquisa. Aqui, a pesquisadora já faz suas notas de professora-pesquisadora em formato 

a ai o,à us a doàoàpla oàest i oàe à ueàasà ozesàseàsuste ta àe uipole tes.àNesseà

caso, crianças e adultos buscando, no diálogo, o acontecimento da classe de Educação 

I fa ilàe àsuaàdií ilà o i ia:à

–àMi haà eà eàe si ouàaàfaze àoà Joh ei ,àeuàfaçoà ua doàestouàt iste.à
Posso fazer o Johrei, professora?

Realmente não entendi o que acontecia naquele momento, não sabia 

do que ele estava falando e não fazia a menor ideia de como ajudá-lo.

–àN oàseiàoà ueà à Joh ei .àJu ià o àsa e?à
– Johrei é uma oração de uma religião que eu não estou lembrando o 

nome agora, mas não tem problema algum, pode deixar ele realizar o 

Johrei. Você quer que eu faça a oração para você, Matheus?
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– Não, minha mãe me ensinou a fazer sozinho. Posso fazer o Johrei, 

á g li a?àN oà aiàde o a àeàeuà ouà eàse i à uitoà elho .à
‘ees itaàe àpolifo iaàdeà otasàdeà a poàpo àá g li aàDua te,à

à Oà li oàe e ioà ueàt aze osà àoàdaà iaç oàdeàu àpla oàdial gi oài io,à aà

fo aàdeà a tasàt o adasàe t eàdoisàsujeitosà ueàpossi el e teàja aisàseàe o t a a :à

Fulsse àeàBakhi .àNoàpla oàest i o,à àposs elà àauto aà o f o ta àdialogi a e teàpo tosà

de vista que estão, na história da cultura, separados no tempo e no espaço. O plano 

est i oà à u à o otopoà ue,à ia doà u aà o e oà e t eà duasà ealidadesà sepa adas,à

iaàa isi a e teàu àdi logoàposs elàaoàauto .àOàpla oà àoàdi logoàdoàauto àe t eàasà

pe spe i as,à as,àdeà odoàpolif i o,àpode osàes uta à ozesàeàade t a à aà o e teà

e u iai aàeàdelaàpa i ipa .

Querido Fulsser

 Estive de passagem pelo sul da França, no verão passado, 

em Aix-en-Provence, e fui ao teu encontro. Estavas dando uma 

aula no Teatro do Centro, e não pude deixar de assistir-te. Vi o 

auditório lotado de alunos atentos e abertos ao dilaceramento de 

um grande diálogo contigo, meu caro. Não foi possível ficar até o 

final, confesso, pois o trem não espera por encontros entre bons 

amigos, mas gostaria de compartilhar o alargamento que tuas 

palavras provocaram em mim.

 Achei interessante o teu ponto de vista, de que nossa 

experiência concreta é totalmente incomunicável. Que nossas 

experiências são privadas, não se generalizam e não podem ser 

compartilhadas e publicadas. Interessante. Muito interessante. 

 Isso que tu chamas de experiência acho que prefiro chamar 

de ato, se não te importas. Penso que cada ato nosso é singular e 

irrepetível. No momento em que tentamos apreender o ato por um 

ponto de vista teórico ou estético, perdemoso caráter do evento 

único, e o ato vivido assume um valor genérico e abstrato.

…
Ah, e não deixes de contemplar o monte Sainte- Victoire e de 

sentir a brisa e a energia que emanam dessa montanha! Ao tomar 

o trem em direção a Nice, tive uma impactante visão, que tentarei 

o u i a -te:àoà o teàVi toi e,àesseàgiga teà a oà ueàpe tu aà
a planície e o ritmo das oliveiras, rompendo o horizonte ao longe. 

Da janela do trem, olhando a montanha de pedra distante, lembrei 

dos quadros de Cézanne e, naquele instante, não sabia mais se 

via montanha ou se via pintura. Se via pedra ou se via arte. E vim 

pensando, caro Flusser, no quanto arte e vida estavam em unidade 

nos atos desse grande artista, o quanto arte e vida deveriam estar 

em unidade na nossa responsabilidade.



244

RevistAleph                                                                             

ISSN: 1807-6211                                                                       Ano XIII - Maio de 2016 - no25

  Manda notícias.

  Com carinho

à à à à à Bakhi à
E e ioà deà es itaà e à Ca tas,à oteja doà posiç esà dosà auto esà e à
pla oàest i oà i o al,àpo àMa iaàLe iaàMi a da,àe à

 Quem somos nós, que aqui escrevemos? Sujeitos que vêm se encontrando, há 

pou osàa os,à eu idosà aà o g egaç oàdeàleitu aà ueàoàC uloàdeàBakhi à osàpossi ilita.à
Naàes utaàdeàout osà ulos,àfo a osàoà osso:àG upoàátosàUFF,àe àu aàho e age à
aoà o eitoà ue,àpa aà s,à ep ese taàBakhi àe à ossasàhist ias:àda àu àpasso,àju tos.à
Nossosà e e iosà à se doà ossaà e u iaç oà olei a.à E à ,à e f e ta os,à o à
aleg ia,àu àdi logoàe àto oàdeu aào aà i e atog i a,àELA,àu àil eàdeà“pikeàJo zeà
que buscamos escutar como compreensão responsiva. Gerou nossa primeira produção de 

g upo:àu àli oàpu li adoàpelaàPed oà&àJo o,àe à à G upoàdeàEstudosàBakhi ia osà
áTO“/UFF,à .àNossosàe e iosà àseà o po doàe àdisse taç es,àtesesàeàa igos.àáà
cada momento buscamos radicalizar a escrita, na busca da construção de planos discursivos 

osà uaisosàsujeitosàfale à o oà e t osàe oi os- olii osàdeà alo ,à i osàeài epe eis,à
de seus lugares concretos de enunciação, dialogando com outros sujeitos expressivos e 

falantes, na vida. 

 Neste ano de 2016, nosso exercício tem sido o de dialogar e aprender com 

Bakhtin o cronotopo e suas potências, a partir da leitura crítica do filme LaàG a deà
Belleza, de Paolo Sorrentino. Somos o grupo mais jovem dessa edição e com muita 

alegria nos colocamos entre esses grupos já tão consolidados, arriscando-nos a 

dize àaà ossaàpala a:à akhti ia a,à asà ossa,à i aàeà i epet el.àDoà ossoà jeito,à
nossos projetos de dizer.
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