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A uni ver si da de on tem e amanhã – da có pia acadê mi ca
à in venç ão in ter cul tu ral

The Uni ver sity Yes ter day and To mo rrow - From Aca de mic
Copy to the Inter cul tu ral Inven tion 

Valdo BARCELOS y Amarildo Luiz TREVISAN
PPGE/Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ma ria, Bra sil.

RESUMO

O tex to re fle te so bre a ne ces si da de de com -
pa ti bi li zar as prá ti cas da uni ver si da de com as ne -
ces si da des ex ter nas - com as di fe ren ças e trans for -
maç ões por que pas sa o nos so sécu lo - prin ci pal -
men te na sua in serç ão no con ti nen te la ti no-ame ri -
ca no em sua in ten sa in ter cul tu ra li da de. Ba sea do
em al gu mas idéias de pen sa do res e li te ra tos con -
tem porâ neos, ques tio na a hie rar qui zaç ão das di fe -
ren tes áreas da pro duç ão de con he ci men to e aler ta
para a bu ro cra ti zaç ão que está to man do con ta das
es tru tu ras acadê mi cas, com a con se qüen te per da
da li ber da de in te lec tual e da ou sa dia. Assim, en tre
ou tros ques tio na men tos, per gun ta-se a res pei to do 
que te mos a di zer so bre a con tri buiç ão da uni ver si -
da de bra si lei ra para a edi fi caç ão de uma so cie da de 
so cial e eco lo gi ca men te mais jus ta. Prop õe en con -
trar res pos tas para es ses pro ble mas, não no de ba te
de con teú dos me ra men te acadê mi cos, mas es pe -
cial men te no con fron to com as in ter lo cuç ões de
ou tros agen tes e ato res so ciais para, en fim, re no -
var e atua li zar nos sas idéias e aç ões e as sim su pe -
rar o ver da dei ro apag ão de idéias ino va do ras e re -
bel des fren te ao con so li da do.
Pa lav ras-cha ve: Uni ver si da de, so cie da de, in ter -
cul tu ra li da de.

AB STRACT 

The text re flects about the ne ces sity of sha -
ring the uni ver sity prac ti ces with the ex ter nal ne -
ces si ties – with the dif fe ren ces and trans for ma -
tions which are hap pe ning in our cen tury – mainly
in its in ser tion in the La tin Ame ri can con ti nent in
its in ten se in ter cul tu ra lity. Ba sed on some ideas
from con tem po ra neous thin kers and men of let -
ters, the text ques tions the pla cing  in a hie rarchy
of the dif fe rent areas of the know led ge pro duc tion
and alerts to the bu reau cra ti za tion that is ta king
the aca de mic struc tu res, with the con se quent lost
of the in te llec tual free dom and da ring. So, among
ot her ques tions, it is as ked about what we have to
say about the con tri bu tion of the Bra zi lian uni ver -
sity to the edi fi ca tion of a so ciety more so cial and
eco lo gi cally just. Answers for the se pro blems are
pro po sed to be found, not in the in the de ba te of
sub jects me rely aca de mic, but es pe cially in the
con front with the in ter lo cu tions of ot her so cial
agents and ac tors to, fi nally, re new and ac tua li ze
our ideas and no tions and then to over co me the
true blac kout of in no va ti ve and re bel ideas fa cing
the con so li da ted. 
Key words: uni ver sity, so ciety, in ter cul tu ra lity.
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PARA INÍCIO DE CONVERSA...

Uma das ob sess ões re co rren tes da cul tu ra la ti no-ame ri ca na tem sido a de
de fi nir sua iden ti da de. Na min ha opi ni ão, tra ta-se de uma pre tens ão tão inú til
quan to im pos sí vel pois a iden ti da de é algo que as pes soas têm e fal ta às
co le ti vi da des, uma vez que su pe ram os con di cio na men tos tri bais...Na
ver da de, qual quer em pen ho em fi xar uma iden ti da de úni ca para a Amé ri ca
La ti na tem o in con ve nien te de pra ti car uma ci rur gia dis cri mi na tó ria que
ex clui e abo le milh ões de la ti no-ame ri ca nos, as sim como mui tas for mas e
ma ni fes taç ões de sua exu be ran te va rie da de cul tu ral. A ri que za da Amé ri ca
La ti na con sis te em ser tan tas coi sas ao mes mo tem po, o que faz dela um
mi cro cos mo no qual coa bi tam qua se to das as ra ças e cul tu ras do mun do.
Cin co sécu los após a che ga da dos eu ro peus às praias, cor dil hei ras e sel va, os
la ti no-ame ri ca nos de ori gem es pan ho la, por tu gue sa, alemã, ita lia na, chi ne sa
ou ja po ne sa são tão oriun dos do con ti nen te quan to os que têm an te ces so res
nos an ti gos as te cas, tol te cas, maias, qí chuas, ai ma ras ou ca ri bes. E as mar cas
dei xa das pe los afri ca nos no con ti nen te, no qual est ão há cin co sécu los, se vê
por to dos os la dos: nos ti pos hu ma nos, na fala, na mú si ca, na co mi da e até em
cer tas for mas de pra ti car a re li gi ão. Não é exa ge ro di zer que não há tra diç ão,
cul tu ra, lín gua e raça que não ten ha con tri buí do com al gu ma coi sa para esse
fos fo res cen te tur bilh ão de mis tu ras e alian ças que acon te ce em to dos os
as pec tos da vida na Amé ri ca La ti na. Esse amál ga ma é sua ri que za. Ser um
con ti nen te que ca re ce de iden ti da de por que tem to das elas.

                                                                           Ma rio Jor ge Var gas Llo sa

Os le i to res e le i to ras tal vez es tra nhem a for ma como ini ci a mos este en sa io por no mí ni -
mo duas ra zões. A pri me i ra pelo tí tu lo. Via de re gra, quan do al guém fala na uni ver si da de, re -
fe re-se a ela como algo atu al. Como ins ti tu i ção que deva di zer al gu ma co i sa so bre o que está
acon te cen do ago ra. No hoje. Nes te tex to, fa re mos uma abor da gem em que nos vol ta re mos
para uma uni ver si da de que se pre o cu pe com o en ten di men to do pas sa do e com uma bus ca de
re fle xão so bre o fu tu ro. Cla ro que, como qual quer re fle xão, esta é fe i ta no pre sen te.

Esta op ção não é sem uma jus ti fi ca ti va. Não. Ela se deve ao fato de acre di tar mos que
o atu al, que o pre sen te, é bem aten di do por ou tras ins ti tu i ções que o ana li sam e com mu i to
mais pro pri e da de a ele se de di cam. Algo na pers pec ti va de fen di da pelo po e ta e en sa ís ta ar -
gen ti no Jor ge Luis Bor ges (1899-1986) que de fen dia que “La uni ver si dad de bi e ra in sis tir -
nos en lo an ti guo y en lo aje no. Si in sis te en lo pro pio y lo con tem po rá neo, la uni ver si dad es
inú til, por que está am pli an do una fun ción que ya cum ple la pren sa”1. Essa afir ma ção faz
par te de um ar ti go in ti tu la do De fec tos y vir tu des de los ar gen ti nos, es cri to por Bor ges nos
idos de 1970 para a Re vis ta Gen te, da ci da de de Bu e nos Ai res. No re fe ri do tex to o po e ta po -
le mi za so bre o pa pel que po dem de sem pe nhar na so ci e da de es tas duas im por tan tes ins ti tu i -
ções: a im pren sa e a uni ver si da de.
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A se gun da ra zão da es tra nhe za, que even tu al men te pode ter sen ti do o(a) le i tor(a),
pode de cor rer do fato de co me çar mos nos so tex to fa zen do uma lon ga ci ta ção de um es cri tor 
e in te lec tu al não aca dê mi co, o pe ru a no Ma rio Jor ge Var gas Llo sa, em que o mes mo faz
uma re fle xão so bre a ques tão da cons ti tu i ção da ou das iden ti da des la ti no-ame ri ca nas. Ela
tam bém não é sem mo ti vo. Não é fe i ta ao aca so.

Se não ve ja mos: acre di ta mos que a re fle xão so bre a uni ver si da de não de ve ria fi car
res tri ta aos me i os aca dê mi cos e me nos ain da ser fe i ta ex clu si va men te pe los seus com po -
nen tes. Acre di ta mos que o olhar ex ter no à uni ver si da de, nes te caso, não sig ni fi ca fe rir a au -
to no mia da uni ver si da de, pois vin do da par te de pes so as que não te nham nela sua atu a ção
ex clu si va tem uma pos si bi li da de mu i to gran de de con tri bu i ção a dar no sen ti do de en ten -
der mos o que essa ins ti tu i ção pode sig ni fi car para a vida do país, do con ti nen te, en fim, do
mun do em que vi ve mos. Tal vez esse olhar do “es tran ge i ro” pos si bi li te nos mos trar algo
que não con si ga mos ver, jus ta men te, por es tar mos mu i to per to, mu i to en vol vi dos com os
de ba tes aca dê mi cos, com as pes qui sas, com as dis pu tas aca dê mi cas e de po der ine ren tes a
qual quer ins ti tu i ção, en fim, com as ações que a uni ver si da de de sen vol ve co ti di a na men te.

Por tan to, o que dis ser mos aqui, em prin cí pio, é sus pe i to, pois os pro ble mas apon ta dos
por nós, an tes de cons ti tu ir uma crí ti ca, re pre sen tam uma au to crí ti ca, uma vez que es ta mos,
como pro fes so res uni ver si tá ri os, ine vi ta vel men te en vol vi dos no pro ces so. Uma ma ne i ra de
ate nu ar ou mi ni mi zar esse cír cu lo vi ci o so em que nos en con tra mos, de ser co par ti ci pan tes do
pro ces so de nun ci a do, é pro por a aber tu ra de es pa ços no pró prio ar ti go para al gu mas vo zes, as
qua is es tão um pou co dis tan ci a das do am bi en te aca dê mi co, como as dos li te ra tos e pen sa do res.
E es ta be le cer um diá lo go des sas vo zes com pos tu ras, que, como não po de ria de i xar de ser, são
de pes so as aba li za das, ex perts ou co nhe ce do ras dos me an dros dos pro ble mas da uni ver si da de
nos tem pos atu a is. Quem sabe da fu são de am bos os ho ri zon tes sur ja um so pro de al te ri da de,
esse ar de re no va ção das nos sas prá ti cas de que tan to pre ci sa mos. Tal vez o olhar do ou tro nos
aju de a di mi nu ir a vi são, às ve zes pre con ce i tu o sa, con tu do, não sem mo ti vos, de que gran de
par te do que a aca de mia pro duz é de ne nhu ma ou mu i to pou ca “ser ven tia” para a vida das pes -
so as. Não é raro ou vir mos di zer que se algo não tem li ga ção ou im pli ca ção com a vida das pes -
so as é algo que pode até ser mu i to in te res san te, po rém, é me ra men te aca dê mi co.

Em uma pas sa gem do li vro Di ci o ná rio Amo ro so da Amé ri ca La ti na o es cri tor pe ru a -
no Má rio Jor ge Var gas Llo sa con ta uma pe que na his tó ria que ilus tra de for ma mu i to per ti -
nen te essa re pre sen ta ção que faz par te do ima gi ná rio das pes so as quan do o as sun to é a aca -
de mia. Va mos a ela.

Con ta Var gas Llo sa que, logo após sua for ma tu ra na uni ver si da de, como era de cos -
tu me na épo ca, dé ca da de 60 do sé cu lo pas sa do, os jo vens fa zi am uma vi a gem por ter ras
pou co co nhe ci das suas. Era uma es pé cie de aven tu ra para se lar o tér mi no de um pe río do, de 
uma fase da vida, a de es tu dan te, e o iní cio de ou tro mo men to, ago ra com ou tras res pon sa bi -
li da des. Foi numa vi a gem des sas que, após um lon go dia de ca mi nha da, a ca ra va na em que
an da vam che ga a uma ta ber na de um vi la re jo mu i to po bre si tu a do nas mon ta nhas pe ru a nas.

Di ri gem-se, en tão, ao res pon sá vel pelo es ta be le ci men to e pe dem algo para be ber,
para co mer e so li ci tam um lo cal para fa ze rem suas ne ces si da des fi si o ló gi cas. O dono do es -
ta be le ci men to per gun ta en tão: “vo cês que rem ape nas uri nar ou de se jam fa zer algo mais
subs tan ci al?” Ao que Var gas Llo sa res pon de: “No meu caso é ape nas a pri me i ra op ção”. O
se nhor diz para ele se di ri gir a um cer ca do que fi ca va ao lado. Lá che gan do o jo vem aven tu -
re i ro per ce beu que es ta vam to dos fa zen do to das as ne ces si da des no mes mo lo cal. Llo sa
após ob ser var a si tu a ção fi cou pen san do por um tem po e con clu iu: A per gun ta do dono do
es ta be le ci men to era uma per gun ta de ca rá ter “me ra men te aca dê mi co”.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 14, No. 45 (2009), pp. 127 - 139 129



Uma úl ti ma con si de ra ção so bre nos sa re fle xão in tro du tó ria é o fato de acre di tar mos que
a uni ver si da de pre ci sa es tar aber ta, re cep ti va ao diá lo go e à es cu ta de ou tras vo zes que não ape -
nas aque las que bro tam de seu in te ri or como ins ti tu i ção. Algo se me lhan te ao sá bio di ta do po -
pu lar de que “Pa dre quan do está de fé ri as não vai à mis sa”. Ou seja: as sim como o pá ro co bus -
ca a no vi da de para o “ser mão diá rio” fora dos mu ros da igre ja, e jun to aos di fe ren tes se to res so -
ci a is e cul tu ra is que a en vol vem, na uni ver si da de há que se bus car in ter lo cu ções com ou tros
agen tes e ato res so ci a is para re no var mos e atu a li zar mos nos sas idéi as e ações aca dê mi cas.

Após essa bre ve in tro du ção, co lo ca mos al gu mas ques tões para re fle xão:

1. A ins ti tu i ção uni ver si tá ria no Bra sil pode ser pen sa da, en ten di da, sem le var-se em con -
si de ra ção sua in ser ção no con ti nen te la ti no-ame ri ca no e em sua in ten sa in ter cul tu ra li da de?;

2. Como en ten der o que acon te ce hoje na uni ver si da de bra si le i ra sem en ten der o que
acon te ceu, até en tão, nes te con ti nen te la ti no-ame ri ca no de iden ti da de tão com ple xa a pon -
to de, como afir mou cer ta vez Var gas Llo sa, ser um con ti nen te que por “não ter iden ti da de
ne nhu ma, tem to das elas”;

3. E para re fle tir so bre a pro po si ção de Bor ges de que não de ve mos nos fi xar ex clu si va -
men te no pre sen te, e, sim, re fle tir so bre o fu tu ro, o que te mos a di zer so bre a con tri bu i ção da
uni ver si da de bra si le i ra para a edi fi ca ção de uma so ci e da de so ci al e eco lo gi ca men te mais jus ta?

4. E por úl ti mo, como con ti nu ar pen san do mes mo após ter mos vi vi do si tu a ções tão
dra má ti cas como o ter ro ris mo in ter na ci o nal - de Esta do, vide exem plo dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca do Nor te e o ter ro ris mo de gru pos, vide exem plos como da Al Qa e da – tor na -
rem-se uma pre sen ça co ti di a na lo cal/glo bal que pa re ce ter che ga do en tre nós para fi car por
mu i tos anos?

5. Embo ra não te nha mos a pre ten são de res pon der de for ma de fi ni ti va a es sas ques -
tões, pro po mo-nos a re fle tir so bre elas com sin ce ri da de in te lec tu al e com de di ca ção aca dê -
mi ca vi go ro sa.

A UNIVERSIDADE E OS SEDENTÁRIOS INTELECTUAIS

“Os se den tá ri os, que se de i xam fi car em casa, jul gam
po der as sim vi ver em paz. Lá nis so é que eles se
en ga nam. Toda a casa se en con tra ame a ça da”
(Anto i ne de Sa int-Exu péry, em CIDADELA).

Ao re fle tir so bre a si tu a ção da uni ver si da de no Bra sil e pro por al ter na ti vas or ga ni za -
ci o na is e pe da gó gi cas, Cris to vam Bu ar que aler ta para a bu ro cra ti za ção que está to man do
con ta das es tru tu ras aca dê mi cas. Na sua opi nião, a con se qüên cia mais de sas tro sa des sa bu -
ro cra ti za ção é a per da gra du al da li ber da de in te lec tu al, pois a aca de mia

Em vez da li ber da de, vive hoje sob a rede de tí tu los que a apri si o nam ain da mais
do que no tem po das cá te dras. No sis te ma an ti go, ela de i xa va a cada área a de fi ni -
ção dos cri té ri os de es tí mu lo e me di ção do mé ri to ne ces sá rio para atin gir o pos to
má xi mo de car re i ra. Hoje, os pos tos con ti nu am vi ta lí ci os, mas im pos tos a to das as 
áre as da uni ver si da de, sob a for ma dos tí tu los de dou tor e mes tre. As pes so as se si -
tu am em uma ca de ia de co man do da or dem do sa ber, con for me seus tí tu los ob ti -
dos, em ge ral em uni ver si da des es tran ge i ras e lon ge dos olhos da pró pria ins ti tu i -
ção in te res sa da, e in cor po ram-se de for ma vi ta lí cia. Dão di re i to a hi e rar quia que
se es pa lha por toda a uni ver si da de, in de pen den te men te das es pe ci fi ci da des de
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cada área. Obri gam-se ar tis tas e tec nó lo gos a cum pri rem os mes mos pré-re qui si -
tos que nas ciên ci as exa tas2.

Entre as tan tas con se qüên ci as des se mo de lo de or ga ni za ção da uni ver si da de, está a
de hi e rar qui zar as di fe ren tes áre as de pro du ção de co nhe ci men to, em de tri men to de or de -
nar pela com pe tên cia, pela cri a ti vi da de e pela co ra gem de bus car pela in ven ção/ino va ção.
Com isso, as ins tân ci as de de ci são e de po der po lí ti co, nas uni ver si da des, pas sam a ser ocu -
pa das, qua se he ge mo ni ca men te, pe las ciên ci as di tas “du ras” ou “na tu ra is e exa tas”3. Para
Bu ar que o que se aca ba ten do, ao fi nal, é uma re la ção ex tre ma men te per ver sa e re du ci o nis -
ta, pois se es ta be le ce uma hi e rar qui za ção não en tre quem sabe, mas, sim, en tre os sa be res.
Essas si tu a ções aca bam for ma tan do um mo de lo de uni ver si da de de fi ni do por Cha uí, a par -
tir dos es tu dos de Fre i tag, como uni ver si da de ope ra ci o nal. A vi são or ga ni za ci o nal des se
tipo de uni ver si da de é ca rac te ri za da por ela da se guin te maneira:

Re gi da por con tra tos de ges tão, ava li a da por ín di ces de pro du ti vi da de, cal cu la da
para ser fle xí vel, a uni ver si da de ope ra ci o nal está es tru tu ra da por es tra té gi as e pro -
gra mas de efi cá cia or ga ni za ci o nal e, por tan to, pela par ti cu la ri da de e ins ta bi li da de 
dos me i os e dos ob je ti vos. De fi ni da e es tru tu ra da por nor mas e pa drões in te i ra -
men te alhe i os ao co nhe ci men to e à for ma ção in te lec tu al, está pul ve ri za da em mi -
cro-or ga ni za ções que ocu pam seus do cen tes e cur vam seus es tu dan tes a exi gên ci -
as ex te ri o res ao tra ba lho in te lec tu al. A he te ro no mia da uni ver si da de au tô no ma é
vi sí vel a olho nu: o au men to in sa no de ho ras-aula, a di mi nu i ção do tem po para
mes tra dos e dou to ra dos, a ava li a ção pela quan ti da de de pu bli ca ções, co ló qui os e
con gres sos, a mul ti pli ca ção de co mis sões e re la tó ri os, etc.4.

Essa cul tu ra aca dê mi ca “ope ra ci o nal” se re fle te as sim di re ta men te nas ações co ti di a -
nas da vida uni ver si tá ria. Algu mas fun ções e ati vi da des pas sam a ser mais va lo ri za das que
ou tras. Qu e bra-se, com isso, a pos si bi li da de de in ter lo cu ção en tre di fe ren tes cam pos de
pro du ção de co nhe ci men to, bem como de atu a ção da uni ver si da de. Por exem plo: a su per -
va lo ri za ção da ati vi da de de pes qui sa, em de tri men to do pou co pres tí gio do en si no e da ex -
ten são aca ba, mu i tas ve zes, le van do a um de ses tí mu lo à re fle xão e à pro du ção de co nhe ci -
men to so bre o fa zer pe da gó gi co e a for ma ção dos pro fes so res. Não é di fí cil en con trar nas
uni ver si da des pro fes so res que não es con dem sua con tra ri e da de em ter que “dar au las”. Em
al gu mas áre as, isso é as su mi do de for ma os ten si va até. Ora, se por um lado não há como se
ima gi nar uma uni ver si da de que não faça pes qui sa, tam bém não há, por ou tro, como pre ten -
der uma uni ver si da de sem edu can dos es tu dan do.

E por que isso ocor re?

O ve re dic to de Cha ui é bem cla ro a esse res pe i to, na me di da em que há um aban do no
não ape nas da for ma ção, mas igual men te da pró pria pes qui sa: “Re du zi da a uma or ga ni za -
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ção, a uni ver si da de aban do na a for ma ção e a pes qui sa para lan çar-se na frag men ta ção com -
pe ti ti va”5. Logo mais vol ta re mos ao pro ble ma da pes qui sa que se faz na uni ver si da de e sua
re per cus são no seio da so ci e da de mais am pla.

Em um belo tex to in ti tu la do Elo gio do fogo - Uma ima gem do es tu dan te, o pe da go go
es pa nhol Jor ge Lar ro sa Bon día con ta uma pe que na his tó ria - de ori gem has sí di ca - so bre o
es tu dan te, os li vros e uma cer ta Casa do Estu do, que acre di ta mos diz um pou co de como é
vis to o en si no e o es for ço in te lec tu al do li vre pen sar no co ti di a no aca dê mi co. Con ta ele que
cer ta fe i ta uma “pes soa do povo” pas sa pela fren te de uma des sas Ca sas de Estu do fa mo sa
e, com medo de en trar, con fes sa:

Não, eu não pos so en trar aqui... tudo está che io aqui den tro. De pa re de a pa re de e
do solo ao teto, tudo está che io das pa la vras sá bi as e das ora ções pi e do sas que aqui 
se hão pro nun ci a do. Onde po de ria en con trar um lu gar para mim? Ven do que to -
dos os que o acom pa nha vam o mi ra vam sem com pre en der dis se: “De to das es sas
pa la vras di tas des de a bor da dos lá bi os pe los que re za ram e pe los que en si na ram,
nem uma só su biu aos céus. Nem uma só pa la vra foi le va da da qui por um alen to do 
co ra ção. Por isso tudo o que foi dito per ma ne ceu na Casa do Estu do. E a Casa do
Estu do ter mi nou por fi car che ia de pa re de a pa re de e des de o solo ao teto”6.

Essa pe que na his tó ria has sí di ca man tém um quê de atu a li da de, se pen sar mos so bre
como ain da in sis ti mos em re pre sen tar e hi e rar qui zar os que sa bem e os que não sa bem aqui -
lo que sa be mos e, o que é ain da mais pa ra do xal, da for ma como sa be mos.

Ora, não é di fí cil en con trar mos, nas uni ver si da des bra si le i ras, pro fes so res e pro fes -
so ras que só se sub me tem a mi nis trar suas au las mí ni mas re gu la men ta res pelo fato de isso
ser exi gên cia para que te nham aces so ao mun do aca dê mi co e, as sim, pos sam par ti ci par dos
edi ta is de fi nan ci a men to para aqui lo que é, para eles e elas, re al men te im por tan te: suas pes -
qui sas. Aqui ca be ria in da gar, com base nas re fle xões de Cha ui, se o in cre men to ex po nen ci -
al do quan ti ta ti vo das pes qui sas nas uni ver si da des, res pon den do às exi gên ci as im pos tas
pela dita “so ci e da de do co nhe ci men to”7, tem re sul ta do em avan ços sig ni fi ca ti vos no de -
sen vol vi men to qua li ta ti vo das áre as in ves ti ga das. Se gun do seu pró prio ques ti o na men to,
“as ci fras so bre a quan ti da de e a ve lo ci da de dos co nhe ci men tos, as ci fras pro ve ni en tes da
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5 Ibíd., p. 8.

6 LARROSA BONDÍA, J. (1995). “Elo gio do fogo. Uma ima gem do es tu dan te e duas his tó rias as sí di cas so -
bre a trans miss ão e a re no vaç ão”. Re vis ta Paix ão de Apren der. nº. 9. pp. 84-90. Por to Ale gre, p. 88. 

7 Uti li za mos aqui en tre as pas a ex press ão so cie da de do con he ci men to para cha mar a atenç ão ao aler ta fei to pelo
eco lo gis ta e an tro pó lo go Car los Wal ter Por to-Gon çal ves no seu liv ro A na tu re za da glo ba li zaç ão e a glo ba li -
zaç ão da na tu re za, para quem a ex press ão so cie da de do con he ci men to, é no mí ni mo, in fe liz, pos to que uma
so cie da de sem con he ci men to é, mes mo, uma im pos si bi li da de ló gi ca, bio ló gi ca e his tó ri ca. Afir mar que o con -
he ci men to tem um pa pel mais im por tan te nos dias que co rrem do que em ou tro pe río do qual quer, é: 1) ig no rar
que o con he ci men to está ins cri to na vida, e 2) é le var lon ge de mais a dis tinç ão tra bal ho ma nual e tra bal ho in te -
lec tual, na me di da em que o que ob ser va mos hoje é que um modo de pro duç ão de con he ci men to que está se im -
pon do a to dos sob con tro le de al guns (os gran des la bo ra tó rios de pes qui sa das gran des cor po raç ões trans na cio -
nais com o apoio do Esta do dos paí ses do cen tro he gemô ni co do padr ão de po der mun dial)... to da via a di ver si -
da de de cul tu ras da hu ma ni da de é a mel hor ex press ão da di ver si da de de con he ci men to.



pu bli ca ção de ar ti gos nos qua is são apre sen ta das des co ber tas ci en tí fi cas (...) im pli cou uma
mu dan ça na de fi ni ção de al gu ma ciên cia?”8.

Nem mes mo o fato, in con tes tá vel, de es tar mos vi ven do um pro ces so in ten so de
trans for ma ções ci en tí fi cas e cul tu ra is pa re ce, por ve zes, afe tar o que se dis cu te, es tu da e
pes qui sa em al guns es pa ços aca dê mi cos. Isso para não fa lar no medo que não raro do mi na
al guns co ra ções e men tes de ci en tis tas que ain da se com por tam como aque les que Paul Fe -
ye ra bend cha mou em seu po lê mi co Con tra o Mé to do (1977) de fun ci o ná ri os da ciên cia.
Vale re fe rir que o medo pa re ce ter sido algo in cor po ra do de for ma mu i to per ma nen te aos li -
a mes da cul tu ra uni ver si tá ria. Mais uma vez, re cor re mos a Cris to vam Bu ar que quan do este
che ga a fa zer uma pe que na, mas pers pi caz, lis ta dos prin ci pa is me dos que aca bam apri si o -
nan do o pen sa men to aca dê mi co e que, por ve zes, o paralisa.

• É o medo da li ber da de, que aca ba por ini bir a li vre cir cu la ção das idéi as, que não con vi ve
mu i to bem com o mo vi men to da crí ti ca. Se por mu i to tem po, o re gi me di ta to ri al im pos to
no Bra sil pós-gol pe mi li tar de 1964, cen su rou a li vre cir cu la ção de idéi as e li mi tou o de -
ba te in te lec tu al e po lí ti co, com a sua der ro ca da na dé ca da de 1980 sur giu um ou tro medo: 
o medo de ar ris car, o medo de ter idéi as. Enfim, pa re ce que es ta mos vi ven do um apa gão
de idéi as ino va do ras e re bel des fren te ao con so li da do e mu i tas ve zes já ul tra pas sa do pelo
sim ples e ine xo rá vel flu xo da vida. Pois, como mu i to bem lem brou Han nah Arendt
(1906-1975) em A Con di ção Hu ma na (1958), um de seus mais am bi ci o sos li vros, bem
como em Entre o pas sa do e o fu tu ro (1954), por mais con ser va do ras que se jam as idéi as,
e as ins ti tu i ções que de las de cor rem, há algo que por si só já pro vo ca al gu ma trans for ma -
ção na so ci e da de: é o fato de que sem pre es tão nas cen do pes so as;

• Esse medo da li ber da de está li ga do e con tri bui em mu i to para a im plan ta ção de um
ou tro medo nas uni ver si da des: o medo do novo. Não há dú vi da de que a ins ti tu i ção
uni ver si tá ria, como uma ins ti tu i ção que lida com a pro du ção e re fle xão so bre o co -
nhe ci men to, pre ci sa ser ca u te lo sa e pri mar pelo vi gor em suas te ses e pro po si ções ci -
en tí fi cas e in te lec tu a is. Con tu do, nada jus ti fi ca o cli ma de ver da de i ro pâ ni co que se
ins ta la sem pre que algo de inu si ta do se apre sen ta. Já vi mos até cer tos in te lec tu a is de -
ci di rem que não mais iri am se ma ni fes tar so bre as gran des ques tões do país. Como
ad ver te Bu ar que, esse tipo de medo aca ba cri an do amar ras im per doá ve is e ina ce i tá -
ve is para um in te lec tu al e aca dê mi co, na me di da em que “o erro e o ri dí cu lo são ine -
ren tes e ine vi tá ve is em toda nova idéia que faz o pen sa men to avan çar”9 ou como aler -
tou Re na to Ja ni ne Ri bei ro, em seu liv ro A Uni ver si da de atual – Fe lli ni não via fil -
mes10, não po de mos ver o im pre vis to como algo que, ine vi ta vel men te, nos ron da
como uma amea ça, mas, sim, como aqui lo que tem uma qua li da de fun da men tal para
o mun do acadê mi co: o im pre vis to nos de sa fia. Afi nal, como ad ver tia uma das fa mo -
sas liç ões de He gel: o medo de errar já é o pró prio erro.

Esses dois me dos aca bam por cri ar um am bi en te pro pí cio para ou tras duas gran des
ca u sas do afas ta men to da uni ver si da de da so ci e da de em que está in se ri da. Pri me i ra men te, é 
o medo da crí ti ca que vem de fora dela. Esse medo da crí ti ca ex ter na é, tam bém, in con ce bí -
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9 BUARQUE, C. (1989). Op. cit., p. 23.

10 RIBEIRO, RJ. (2003). A Uni ver si da de atual – Fe lli ni não via fil me. Rio de Ja nei ro, CAMPUS.



vel numa ins ti tu i ção uni ver si tá ria que tem como uma de suas prin ci pa is fun ções a re fle xão
e o de ba te de idéi as. Ao con trá rio de te mer a crí ti ca, a uni ver si da de deve ace i tá-la. Mais que 
isso: deve bus cá-la. Qu e rê-la. Deve en fren tar o de ba te com o que ela de me lhor tem: o co -
nhe ci men to e a li ber da de de ex pres são de idéi as, cren ças, con cep ções po lí ti cas e ide o ló gi -
cas. É essa pos tu ra que vai for ta le cê-la como ins ti tu i ção que é, e não o seu aca nha men to e
uma pos tu ra me ra men te de fen si va. Ou tra ca u sa des se afas ta men to da uni ver si da de do seu
con tex to é o aban do no da pre o cu pa ção com a for ma ção cul tu ral, con for me já dis se mos an -
te ri or men te. É in te res san te o ar gu men to de Cha ui nes se sen ti do:

A ve lo ci da de faz com que, no pla no da docê ncia, as dis ci pli nas aban do nem, cada
vez mais, a ne ces si da de de trans mi tir aos es tu dan tes suas pró prias his tó rias, o
con he ci men to de seus clás si cos, as quest ões que lhes de ram nas ci men to e as
trans for maç ões des sas quest ões. Em ou tras pa lav ras: a ab sorç ão do es pa ço-tem po 
do ca pi tal fi nan cei ro do mer ca do da moda con duz ao aban do no do nú cleo fun da -
men tal do tra bal ho uni ver si tá rio, qual seja, a for maç ão11.

Aqui fica pelo me nos um de sa fio para a uni ver si da de: su bli nhar o pa pel da cul tu ra
como ele men to for ma ti vo im por tan te, trans pon do e su pe ran do, as sim, a pro ble má ti ca te o -
ria-prá ti ca e con fi gu ran do ou tra re la ção com o co nhe ci men to, em que o for mar-se sig ni fi -
que um con tí nuo exer cí cio de atri bu i ção de sen ti do.

Mas tal vez essa si tu a ção não seja res pon sa bi li da de ex clu si va dos ato res, en quan to
pes so as fí si cas, nela en vol vi dos. As crí ti cas são ne ces sá ri as, como dis se mos an te ri or men -
te, mas sa be mos que é o mo de lo de uni ver si da de es tru tu ra do que está em cri se. Algu mas
so lu ções para essa cri se são in di ca das no sen ti do de tor ná-la mais ope ra ci o nal, como vi mos
aci ma. Bem di fe ren te é o pon to de vis ta de Bo a ven tu ra de Sou za San tos12. Ele de tec ta a
exis tên cia de três gran des cri ses que as so la ram a uni ver si da de ain da do sé cu lo XX: a ins ti -
tu ci o nal, a de he ge mo nia e de le gi ti mi da de. Não va mos re pas sar es sas três ca u sas da de ca -
dên cia do pro je to de uni ver si da de, pois já são bem co nhe ci das e su fi ci en te men te de ba ti das
em vá ri os fó runs aca dê mi cos. Ape nas de ve mos co men tar ain da que a cri se ins ti tu ci o nal
está li ga da à cri se de he ge mo nia, na me di da em que há uma pas sa gem “do co nhe ci men to
uni ver si tá rio con ven ci o nal para o co nhe ci men to plu ri ver si tá rio...”.13 A uni ver si da de já não 
é mais ins tân cia úni ca da pro du ção e so ci a li za ção do co nhe ci men to, ten do que ri va li zar
com ou tros cen tros di fu so res do sa ber e com as no vas tec no lo gi as da in for ma ção e da co -
mu ni ca ção, que cri a ram uma ou tra re la ção dos ci da dãos com o co nhe ci men to e a in for ma -
ção. A cri se ins ti tu ci o nal aca ba des qua li fi can do-a, tam bém, na me di da em que a so ci e da de
avan ça nas con quis tas de mo crá ti cas e de ci da da nia, pro vo can do a que bra do mo de lo de hi -
e rar qui za ção de po der. E isso re per cu te for te men te no seu in te ri or, po rém só até cer to pon -
to, por que o des cré di to na di vi são ver ti ca lis ta do po der não é acom pa nha do, em mu i tos ca -
sos, de ga nhos de mo crá ti cos, mas, sim, da for ma ção de pe que nos gue tos em que cada pos to 
vira um fe u do. E a cri se de le gi ti mi da de deve-se à per da de con sen so que so fre a uni ver si -
da de em ser uma so lu ção in ter me diá ria en tre a con tra di ção de clas si fi ca ção epis te mo ló gi ca
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11 CHUAÍ, M. (2003). Op. cit., p. 11.

12 DE SOUZA SANTOS, B. (1997). Pela mão de Ali ce: o so cial e o po lí ti co na pós-mo der ni da de. 3ª ed. São
Pau lo,Cor tez. Ibid., (2005). A uni ver si da de no sécu lo XXI: para uma re for ma de mo crá ti ca e eman ci pa tó ria 
da uni ver si dade. 2ª ed. São Pau lo, Cor tez, (Col. Quest ões da nos sa épo ca). 

13 DE SOUZA SANTOS, B. (2005). Op. cit., p. 63.



dos sa be res es pe ci a li za dos, atra vés de res tri ções de aces so às com pe tên ci as, e a pres são po -
pu lar re i vin di can do igual da des de aces so à uni ver sa li za ção do saber de alta competência.

Em sín te se, es sas três cri ses re sul tam dis so que es ta mos até aqui dis cu tin do, isto é, a
di fi cul da de de com pa ti bi li zar o que se pas sa no in te ri or da uni ver si da de com o seu en tor no,
ou seja: a pa dro ni za ção de ati tu des e ro ti nas, como a da or de na ção de sa be res e de ob je ti -
vos, fren te às no vas de man das do mun do glo ba li za do (ca pi ta lis mo) e da de mo cra cia. A di -
fi cul da de con sis te em com pa ti bi li zar a exi gên cia do en si no e pes qui sa de alto im pac to com
o com pro mis so so ci al, o que vai cri an do uma sé rie de ano ma li as que lhe to lhem a cri a ti vi -
da de e a ca pa ci da de de res pon der cri ti ca men te às exi gên ci as dos no vos con tex tos so ci a is e
dos no vos pa ra dig mas do co nhe ci men to.

Nes sa di re ção do en ten di men to, per gun ta mos: por que há essa per da de con sen so so -
ci al em tor no do pro je to de uni ver si da de no atu al con tex to? Por que é di fí cil para a uni ver si -
da de se co lo car na ati tu de de es cu ta da voz dis so nan te, da di fe ren ça e, por tan to, da pos tu ra
crí ti ca? Em sín te se, é pos sí vel à aca de mia in cor po rar as de man das da so ci e da de mais am -
pla, abrin do es pa ços im por tan tes para cap tar as re i vin di ca ções do ou tro e das di fe ren ças?

A DIVERSIDADE BATE A SUA PORTA: E AGORA, UNIVERSIDADE?

Uma das di fi cul da des mais im por tan tes com as qua is a uni ver si da de tem se de ba ti do
ul ti ma men te é a in cor po ra ção de no vos ato res so ci a is, atra vés, por exem plo, da po lí ti ca de
co tas e ou tras ações afir ma ti vas. A sa í da pro pos ta tem sido no sen ti do de cri ar a uni ver si da -
de mul ti cul tu ral, em que gru pos di fe ren tes pas sam a co e xis tir lado a lado. Nes sa di men são,
são adap ta dos ou cri a dos no vos es pa ços e tem pos dis ci pli na res, es pe ci al men te nos cur rí cu -
los dos cur sos, com vis tas a dar con ta da emer gên cia das re i vin di ca ções das di fe ren ças e,
prin ci pal men te, do di re i to à di fe ren ça. No en tan to, a sim ples in cor po ra ção da di ver si da de
cul tu ral, tra ta da sem o acom pa nha men to de uma po lí ti ca cul tu ral de re co nhe ci men to do ou -
tro, aca ba sen do uma sa í da inó cua. Ou, o que é pior, pode se tor nar mais uma for ma de ca te -
go ri zar e mar gi na li zar ou mes mo se gre gar gru pos e in di ví du os, na me di da em que a co e xis -
tên cia de gru pos di ver sos não leva, ne ces sa ri a men te, a uma in te ra ção entre eles.

O di re i to à di fe ren ça aca ba sen do um pro ble ma mu i to com ple xo para a uni ver si da de
acos tu ma da ao sa ber he ge mo ni ca men te mo der no, que his to ri ca men te tem pri o ri za do o pa -
drão da re gu la ri da de, da har mo nia da for ma e o prin cí pio de igual da de e per ma nên cia e,
por tan to, de re sis tên cia às mu dan ças, como úni ca for ma de ex pres são do ser e do sa ber aca -
dê mi cos. A sua de ca dên cia pro vo cou a pas sa gem de uma vi são es sen ci a lis ta, uni ver sa lis ta
e igua li tá ria, ade qua da a um pro je to ci vi li za tó rio et no cên tri co ou eu ro cên tri co de acul tu ra -
ção das mi no ri as cul tu ra is, para uma di men são mul ti cul tu ral, que pro cu ra re co nhe cer as
iden ti da des pró pri as de cada povo ou cul tu ra, o con tex tu a lis mo e o re la ti vis mo ét ni co.
Enquan to o mo no cul tu ra lis mo en ten dia que to dos os po vos e gru pos com par ti lha vam, em
con di ções equi va len tes, de uma cul tu ra uni ver sal, o mul ti cul tu ra lis mo abriu es pa ços para
pen sar o ou tro e as di fe ren ças como um fato, atra vés da pro pos ta de que a to ma da de cons -
ciên cia des sa re a li da de po de ria opor tu ni zar a adap ta ção de uma pro pos ta edu ca ti va. A ten -
dên cia nes se caso é pas sar do uno ao múl ti plo, isto é, das prá ti cas de mo no cul tu ra lis mo ao
mul ti cul tu ra lis mo, de um ex tre mo ao ou tro, sem a cons tru ção de me di a ções ade qua das e
con sis ten tes para tal exercício.

Sem dú vi da a pro pos ta mul ti cul tu ral trou xe avan ços, po rém a crí ti ca que se faz é que
tal pers pec ti va está li mi ta da a ate nu ar os da nos que a con vi vên cia com as di fe ren ças po de -
ria de li be ra da men te oca si o nar so bre si ou so bre os ou tros. Ora, é pre ci so le var em con si de -
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ra ção que no am bi en te atu al há uma ver da de i ra des re fe ren ci a li za ção do mun do, no qual as
pes so as não se re co nhe cem mais a par tir de uma es sên cia que está lon ge (as gran des pro -
pos tas de trans for ma ção da mo der ni da de, por exem plo), mas bus cam se iden ti fi car pri me i -
ro com o que está per to, isto é, o frag men tá rio, o fa mi li ar e o pri va do14. E elas bus cam jus ti -
fi car as suas ações pe ran te o ou tro15. O cor re to en ten di men to des sa mu dan ça ex pli ca a
emer gên cia das re i vin di ca ções das no vas sen si bi li da des, e a ne ces si da de de a uni ver si da de
se en vol ver mais en fa ti ca men te com o de ba te das te má ti cas que en fo cam ques tões ét ni cas,
eco ló gi cas, de sexo, raça e gê ne ro. A di fi cul da de ma i or de en ten der essa di fí cil tran si ção de 
pa ra dig ma re si de na com pre en são de que, nes ses no vos ce ná ri os, há uma mu ta ção da in di -
vi du a li da de para o cor po.16 Por isso há uma fra gi li za ção das iden ti da des pes so a is e co le ti -
vas, por que de i xa de fa zer sen ti do o dis cur so mo no ló gi co ou so li tá rio da cons tru ção do su -
je i to en quan to ci da dão au tô no mo, ra ci o nal e eman ci pa do, como era pre vis to no ide al mo -
der no de edu ca ção a ser atin gi do. Em con se qüên cia, o que é le va do ago ra em con si de ra ção
não é mais a uni da de do su je i to, mas a plu ra li da de de um cor po; cor po esse de bra si le i ro, de
ja po nês, ita li a no, nor te-ame ri ca no, en fim um cor po de bran co, negro, índio, mulato, etc.

Uma ma ne i ra di fe ren te de pen sar a di ver si da de, di fe ren te das pro pos tas tan to do
mul ti cul tu ra lis mo quan to da sub mis são ao mer ca do, é o tra ta men to das di fe ren ças a par tir
de um pro je to edu ca ti vo in ten ci o nal, em que as cul tu ras não são sim ples men te adap ta das
umas às ou tras, mas há uma in ten ci o na li da de de vi ven ciá-las em sua ple ni tu de. De fen de -
mos que um pro ces so com es sas ca rac te rís ti cas, pode ocor rer mes mo em es pa ços onde es te -
jam em diá lo go ou con fli to ques tões eco nô mi cas, re li gi o sas, eco ló gi cas, en fim, cul tu ra is,
no seu sen ti do mu tan te e mo ve di ço dos tem pos con tem po râ ne os.17 São diá lo gos e cru za -
men tos in ter cul tu ra is cada vez mais fre qüen tes e co ti di a nos e es tão a res sal tar as di fe ren -
ças, pois como nos aler ta o an tro pó lo go in glês Gre gory Ba te son (1904-1980), para que se
crie uma di fe ren ça “São ne ces sá ri as pelo me nos duas co i sas”18. Com isso, nos re por ta -
mos, tam bém, ao que su ge re o pes qui sa dor con tem po râ neo das cul tu ras hí bri das, o ar gen ti -
no Nes tor G. Can cli ne, quan do ele afir ma que fa lar de es tu dos que en vol vem a cul tu ra é fa -
lar a par tir das in ter sec ções, bus can do as re giões onde as nar ra ti vas e os pro ces sos de cons -
tru ção iden ti tá ri os se opõem e se cru zam19. Ou seja, uma idéia que ado te a pers pec ti va de
pri vi le gi ar o en tre la ça men to cul tu ral, em que a cul tu ra é vis ta como um en tre-lu gar 20 de re -
la ções e cons tru ções cul tu ra is de li mi tes di fu sos, mar ca dos por diá lo gos e dis pu tas que, não 
raro, le vam a con fli tos e mes mo guer ras, como fi cou mu i to bem de mons tra do no sé cu lo
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14 TREVISAN, AL. (2004). Te ra pia de Atlas: pe da go gia e for maç ão do cen te na pós-mo der ni da de. San ta
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20 BHABHA, H. (2003). O lo cal da cul tu ra. Belo Ho ri zon te. Ed. UFMG, Bra sil. 



XX21. Assim sen do, to ma mos como re fe rên cia a idéia de que, mes mo quan do es tu da mos e
pes qui sa mos es pa ços cul tu ra is de li mi ta dos ge o gra fi ca men te – como, nes te caso, o Bra sil e
seu con tex to uni ver si tá rio– es ta mos sub me ti dos a sis te mas e a fa to res glo ba is, algo na pers -
pec ti va de fen di da pelo po e ta e en sa ís ta me xi ca no Octa vio Paz 22 que, ao re fle tir so bre a so -
ci e da de me xi ca na e a ins ti tu i ção so ci al das iden ti da des de sua gen te, as sim se ma ni fes tou:
“Alguns acham que to das as di fe ren ças en tre os nor te-ame ri ca nos e nós são eco nô mi cas,
isto é, que eles são ri cos e nós so mos po bres, que nas ce ram na de mo cra cia, no ca pi ta lis mo e
na Re vo lu ção Indus tri al e nós nas ce mos na Con tra-Re for ma, no mo no pó lio e no fe u da lis -
mo”. Paz re a fir ma o fato de que, por mais im por tan tes que se jam as con di ções eco nô mi cas
lo ca is e glo ba is, não po de mos nun ca abrir mão de que elas não po dem de ter mi nar tudo o
que nos acon te ce como so ci e da de e como pos si bi li da de de edi fi ca ção cul tu ral. Nes se sen ti -
do é que con si de ra mos ur gen te a cri a ção de es pa ços de re fle xão so bre os di fe ren tes as pec -
tos da e na so ci e da de bra si le i ra e la ti no-ame ri ca na bus can do, com isso, o es ta be le ci men to
de diá lo gos de in ter fa ces num ho ri zon te in ter cul tu ral de edu ca ção23. Esse ho ri zon te se in -
ten si fi cou com os pro ces sos de glo ba li za ção das tec no lo gi as, das re la ções eco nô mi cas e
co mu ni ca ci o na is e le vou a uma in ten si fi ca ção dos “con fli tos en tre gru pos so ci a is de di fe -
ren tes cul tu ras, par ti cu lar men te na con jun tu ra re cen te men te agra va da por ações po lí ti cas
de ca rá ter be li cis ta por par te de na ções he ge mô ni cas, as sim como pe las di ver sas for mas de
“ter ro ris mo” de sen vol vi das por or ga ni za ções fun da men ta lis tas24. A par tir des se pon to de
vis ta, pre ten de-se con cen trar a aten ção em prá ti cas e em re fle xões edu ca ci o na is e de for ma -
ção de edu ca do res ar ti cu la das, em es pe ci al, com mo vi men tos so ci o cul tu ra is bra si le i ros e
la ti no-ame ri ca nos, com a in ten ção de ana li sar dis po si ti vos cons ti tu ti vos de di a lo gi ci da de
in ter cul tu ral e de des cons tru ção de su bal ter ni da des, par ti cu lar men te no âm bi to das re la -
ções ét ni cas, ge ra ci o na is, de gê ne ro, de di fe ren ças fí si co-men ta is e de clas se25.

Essa é a pers pec ti va in ter cul tu ral, su cin ta men te ex pli ci ta da, à qual es ta mos ali a dos.
É uma pers pec ti va em que o ou tro pas sa a ser a fi gu ra-cha ve, na me di da em que os co nhe ci -
men tos são va li da dos, não por prer ro ga ti vas ide o ló gi cas da cons ciên cia ou da fal sa cons -
ciên cia de ho mem e de ci da dão, e, sim, me di an te acor dos in ter sub je ti vos. Assim, a uni ver -
si da de pas sa de uma cul tu ra im preg na da de dis tin ção, hi e rar quia e eli tis mo para ou tro eixo,
que abre um am plo le que de sen ti dos cam bi an tes e ver sá te is. É por isso que Welsch faz o
se guin te co men tá rio so bre a mu ta ção no con ce i to de cul tu ra: “Hoje se faz ne ces sá rio um
en ten di men to de cul tu ra não se pa ra tis ta e ex clu den te, mas múl ti plo e in clu si vo – ou seja, o
tra ba lho em uma cul tu ra cuja re a li za ção prag má ti ca não con sis ta em ex clu são, mas em ca -
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pa ci da de de co ne xão e de tran si ção”26. As ins ti tu i ções uni ver si tá ri as de i xam, as sim, de pro -
du zir e so ci a li zar sig ni fi ca dos que po dem jus ti fi car a frag men ta ção ou a cri a ção de gue tos
cul tu ra is, que re pro du zem de si gual da des e dis cri mi na ções. A dis cus são de te mas an tes mo -
ral men te pro i bi dos, como ra cis mo ou se gre ga ção, xe no fo bia, et no cen tris mo, ter ro ris mo,
co lo ni a lis mo ou im pe ri a lis mo, pe do fi lia, abor to e dro gas en tra na agen da e pas sa a fa zer
par te do co ti di a no de uma uni ver si da de pre o cu pa da com o que se pas sa no seu en tor no, no
mun do da vida ao qual está inserida.

Ou a uni ver si da de bra si le i ra as su me o com pro mis so de re fle tir so bre es ses de sa fi os
ou fi ca rá cada vez mais re fém de suas pró pri as fra gi li da des e su cum bi rá à pa ra li sia e ao se -
den ta ris mo in te lec tu al, o que sig ni fi ca, para uma ins ti tu i ção des se tipo, as si nar o seu pró -
prio ates ta do de óbi to, um ates ta do de óbi to que terá como ca u sa mor tis: ina ni ção in te lec tu -
al. Por “fa lên cia to tal e múl ti pla de idéi as”.

PARA CONCLUIR ALGUMAS QUESTOES E DEIXAR OUTRAS EM ABERTO

Fa la mos até o pre sen te que a uni ver si da de tem que se jus ti fi car pe ran te o ou tro, que não é
o mer ca do, mas um ou tro en vol vi do num pro ces so de in te ra ção, numa si tu a ção em que pes so as
de cul tu ras di fe ren tes in te ra gem ou uma ati vi da de que re quer tal in te ra ção. Um caso tí pi co nes -
se sen ti do faz par te dos pro ce di men tos pe da gó gi cos ro ti ne i ros de qual quer uni ver si da de: a ava -
li a ção. A cul tu ra da ava li a ção sem pre foi lar ga men te uti li za da no meio aca dê mi co como ins tru -
men to de co a ção, de ame dron ta men to e como es tra té gia para pren der a aten ção dos alu nos aos
con te ú dos e ou tras de man das da dis ci pli na. Por tan to, ela foi e é uti li za da não como auto-es cla -
re ci men to pe da gó gi co do an da men to dos tra ba lhos, mas, sim, de ma ne i ra ins tru men tal e au to ri -
tá ria. Já uma ava li a ção com pre en di da no sen ti do in ter cul tu ral vai se pre o cu par em per gun tar
aqui lo que o alu no sabe efe ti va men te, e não o que o pro fes sor quer ou vir, por exem plo. É pos sí -
vel as sim iden ti fi car no vos pa péis, con cep ções e pers pec ti vas para o fu tu ro de vá ri os pro ce di -
men tos e há bi tos aca dê mi cos, con si de ran do as no vas con fi gu ra ções da cul tu ra con tem po râ nea
e o ser hu ma no a par tir de seus con tex tos cul tu ra is - seus va lo res, cren ças, há bi tos, cos tu mes e
idéi as. E isso exi ge uma for ma ção plu ra lis ta, em que se ar ti cu lam e con ju gam ele men tos an tes
iso la dos, como a cul tu ra, a edu ca ção e a al te ri da de.

Um dos gran des obs tá cu los para vi ven ci ar o novo pa ra dig ma in ter cul tu ral é se si tu ar
di an te da nova con fi gu ra ção ad qui ri da pelo an ta go nis mo en tre uni ver sa li da de e par ti cu la -
ri da de, todo e par te, sim ples e com ple xo. Se o cor po aca ba sen do a nova fron te i ra, o de sa fio
é com pre en der como o todo su pri me a par te ou vice-ver sa, o que aca ba re i fi can do ou ali e -
nan do o cor po num mo de lo pré-con ce bi do, ne gan do as sim a sua in fi ni ta di ver si da de.
Numa so ci e da de do con su mo he do nis ta, em que pre do mi na a cul tu ra das apa rên ci as, das
ce le bri da des ins tan tâ ne as e mi diá ti cas, a ide o lo gia do mi nan te di fun de o ideá rio de que o
todo é a par te, isto é, o todo se tor nou o emo ti vo, o que agra da aos sen ti dos, o pra zer ime di a -
to li ga do ao de se jo e ao sen só rio, isso é, jus ta men te o ele men to cor pó reo. Po rém, exis te aí
uma fal sa va lo ri za ção do cor po pela so ci e da de do con su mo, por que a vi si bi li da de ad qui ri -
da é para os cor pos es cul pi dos es cul tu ral men te e para a be le za mo de la da em pa drões es té ti -
cos que cri am a ilu são de fazê-lo belo, sa u dá vel, útil e for te. O cor po re pre sen ta do na mí dia
é mus cu lo so, “sa ra do” e ser ve de pa drão e nor ma de be le za, mo de lo e si nô ni mo da sa ú de e
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hi gi e ne, cujo ob je ti vo é pro du zir o con su mo como es ti lo de vida na pro mes sa de auto-re a li -
za ção e fe li ci da de. Cabe res sal tar, bre ve men te, que o Bra sil é um dos pa í ses do mun do onde 
a in dús tria de fa bri ca ção da “be le za es té ti ca” mais avan çou no que diz res pe i to à mo de li za -
ção e à pa dro ni za ção do “cor po per fe i to”. As clí ni cas de ci rur gia plás ti ca de “em be le za -
men to”, que pro li fe ra ram nos úl ti mos tem pos nos gran des cen tros ur ba nos, são o exem plo
mais evi den te des sa fa ce ta, da bus ca da fe li ci da de atra vés da com pra de mais uma mer ca do -
ria no gran de shop ping cen ter em que se trans for mou a sociedade contemporânea.

Te mos aqui, por um lado, uma in dús tria da va lo ri za ção fic tí cia do cor po. Mas, por
ou tro lado, te mos a to tal des va lo ri za ção do cor po, que aca ba igual men te re dun dan do numa
po lí ti ca de ne ga ção ou ex clu são do ou tro. Entra em cena nes se mo men to a pre o cu pa ção
com as prá ti cas de tor tu ra fí si ca e psi co ló gi ca, a in va são ter ri to ri al e cul tu ral e o de no mi na -
do ter ro ris mo in ter na ci o nal de que fa lá va mos no iní cio do tex to, o qual veio para fi car, sem
dú vi da al gu ma, por mu i tos e mu i tos anos. Qu al quer uma des sas prá ti cas é con de ná vel por
si pró pria, mas con si de ra mos o ter ro ris mo a su pre ma for ma de ne ga ção da al te ri da de e das
di fe ren ças, pois ele ex clui por prin cí pio toda e qual quer chan ce de o in di ví duo exer cer o seu 
le gí ti mo e de mo crá ti co di re i to de de fe sa, quan do ele for de sa fi a do na sua in te gri da de fí si ca
e/ou psi co ló gi ca. Nes se tipo de ame a ça, não há chan ce al gu ma para o in di ví duo mi ni ma -
men te con ser var, ou pelo me nos ple i te ar o di re i to de auto-con ser va ção tão caro à so bre vi -
vên cia da es pé cie hu ma na até o pre sen te. É im por tan te res sal tar que o ter ro ris mo, como for -
ma de pro vo car a de ses ta bi li za ção da pes soa, atra vés do medo e da des con fi an ça, é a su pre -
ma so fis ti ca ção da pro du ção do per ma nen te tor men to. Para Bar ce los (2004) essa é, tal vez,
a gran de arma do ter ro ris mo con tem po râ neo: nun ca sa be mos de que for ma ele será exer ci -
do con cre ta men te. É esse des co nhe ci do que mais in co mo da. É aqui lo que mais “ater ro ri za” 
no ter ro ris mo. Daí que se pode pen sar até mes mo no fato de que a bar bá rie já está ins ta la da:
a bar bá rie do medo per ma nen te. O medo pode ser pior que a pró pria mor te. O medo nós o
sen ti mos, a mor te não. Essa a gran de “vi tó ria” do ter ror: fa zer o “ini mi go” vi ver com medo.

Acre di ta mos que a des re i fi ca ção do cor po - pela ide o lo gia tan to do sis te ma como de gru -
pos to ta li tá ri os - e a con se qüen te in clu são do ou tro, é a nova ba li za a ser ten ci o na da por uma po -
lí ti ca uni ver si tá ria que se quer aten ta às no vas de man das so ci a is. Mas não é a in clu são que re -
sul ta em sim ples adap ta ção de es pa ços e tem pos, como quer uma pro pos ta mul ti cul tu ral. Me -
nos ain da, sig ni fi ca man ter uma ati tu de de fen si va, an co ra da na pse u do-au to no mia da uni ver si -
da de, con tra pon do-se a qual quer ape lo ex ter no, por que esse ape lo é en ten di do como uma con -
ces são às leis do mer ca do ne o li be ral. O de sa fio é mu i to mais pro fun do e en vol ve ques ti o nar in -
te gral men te a es sên cia do tra ba lho uni ver si tá rio, en quan to pre o cu pa do com a cul tu ra, po rém
não ape nas como he ran ça ou pa tri mô nio his tó ri co da hu ma ni da de.

Sem que rer dar uma res pos ta de fi ni ti va a tais in da ga ções, acre di ta mos que um pa ra -
dig ma in clu si vo, o qual tra ba lha con tra a ne ga ção da al te ri da de, deve bus car (1) a afir ma -
ção dos di re i tos in di vi du a is de ar bi trar in te gral men te so bre o pró prio cor po, con tra pon -
do-se as sim às prá ti cas de tor tu ra, ter ro ris mo e in va são, e ain da ao mer ca do da moda e aos
pa drões da in dús tria do cor po e (2) tor nar mais pró xi mo e, por tan to, li ga do às ne ces si da de
dos sen ti dos e do cor pó reo, algo que está dis tan te, como a cul tu ra da al te ri da de e dos di re i -
tos hu ma nos; cul tu ra essa tão ar du a men te con quis ta da pelo em pe nho de mu i tos po vos e et -
ni as. Os in di ví du os pas sam, en tão, a en ten der a co mu ni ca ção no uni ver so aca dê mi co não
mais por in ter mé dio do jogo de lin gua gem cons tru í do de for ma abs tra ta, me ra men te aca -
dê mi ca, como dis se mos an te ri or men te, mas pelo se gui men to de pretensões de validade que 
devem ser justificadas perante a alteridade do outro, o qual pode estar mais próximo do que
eventualmente imaginamos.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 14, No. 45 (2009), pp. 127 - 139 139


