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Introdução 

Qual a importa ncia de estar numa sala de aula quando o que se ve  sa o muros e um 

enorme vazio? A marca do presí dio esta  na ause ncia. Ause ncia de perspectiva, ause ncia 

de vontade, ause ncia de planos e sonhos. 

A educaça o prisional mante m uma estreita relaça o com o mundo do trabalho, e  visto 

socialmente como uma das u nicas formas de “recuperaça o” deste preso. A intença o e  

refletir sobre as possibilidades de encontrar um olhar emancipador voltado a essa 

educaça o. Compreender de forma mais ampla o sujeito que escolhe (ou na o escolhe) 

voltar a ser aluno mesmo depois de um tanto de vida ter passado, quem sa o essas 

pessoas que mesmo sem incentivo ou projeto se dispo e a sentarem-se novamente em 

carteiras escolares e retomarem seus processos de escolarizaça o e como se ve em esses 

sujeitos. Como os outros – em contexto familiar, educacional e comunita rio - os 

enxergam tambe m compo e a esse ncia da pesquisa. 

Para isso, traremos, num primeiro momento documentos e legislaço es que 

regulamentam a Educaça o de Jovens e Adultos e alguns dos nu meros da educaça o 

prisional.  

O autor italiano Giuseppe Ferraro, que em seus escritos fala sobre a Educaça o Prisional, 

Paulo Freire - um dos grandes nomes ao falarmos de educaça o de adultos, e Michael 

Foucault, fornecera o subsí dios para compreendermos os conceitos propostos.  

Na perspectiva foucaultiana, as relaço es se estabelecem por tenso es, nas quais 

indiví duos assumem pape is determinados e determinantes. Faz-se necessa rio perceber, 

portanto, como atuam, quais sa o seus interesses e o que fundamenta suas pra ticas que 
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acontecem a partir do tecido de relaço es que vai sendo construí do por e para cada um 

dos interessados, de que forma cada indiví duo “torna-se” sujeito.  

Buscaremos no decorrer da pesquisa estabelecer estreito dia logo entre Freire e 

Foucault, e buscar as possibilidades por eles apresentadas no que diz respeito a  

constituiça o do sujeito e seus mecanismos.  

A Educaça o de Jovens e Adultos, e  uma modalidade de ensino, amparada por lei e 

voltada para pessoas que na o tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na 

idade apropriada. O Estado tem o dever de garantir esse acesso de maneira ampla. 

Se retomarmos brevemente a histo ria da EJA no contexto brasileiro, veremos que esta 

apresenta muitas variaço es ao longo do tempo, demonstrando estar estreitamente 

ligada a s transformaço es sociais, econo micas e polí ticas que caracterizaram os 

diferentes momentos histo ricos do paí s. 

Precisamos pensar no trajeto histo rico da modalidade para buscar compreender o que 

temos hoje na o como recorte, mas como materializaça o de um percurso, com interesses 

e objetivos polí ticos, econo micos e sociais, ale m de educacionais.  

Numa penitencia ria, cada gesto, cada momento, cada ato, e  vigiado, regulado, 

controlado. Ao entrarem no presí dio, os homens trocam suas vontades, suas vidas, por 

uniformes. Uma rí gida rotina os lembra todo o tempo do que esta o vivendo, e aos 

poucos, incorporam a cultura carcera ria. 

A escola aparece enta o como uma forma de encurtamento daquela estadia, uma vez que 

cada dia de aula equivale a dois dias a menos de pena, ou recompensas por bom 

comportamento, visando sempre a aquisiça o de benefí cios atrave s desta pra tica, ainda 

que este seja apenas ocupar o tempo ocioso. 

Segundo a SAP – Secretaria de Administraça o Penitencia ria, temos em nossos presí dios 

a quarta maior populaça o carcera ria do mundo, distribuí dos em mais de 900 unidades 

prisionais. A situaça o encontrada e  preca ria, de superlotaça o, condiço es insalubres, 



3er Congreso Latinoamericano  

de Filosofía de la Educación FFYL ۰ UNAM ۰ ALFE  

 

ale m dos va rios problemas internos que acontecem por causa da convive ncia entre os 

presos, como a viole ncia. 

Pensando nisso, qualquer pista de algo que possa indicar uma melhora, ou uma 

perspectiva de saí da, e  aceita sem muito questionamento. Na o ha  tempo, espaço ou 

condiça o para qualquer reflexa o. 

A educaça o deve, a principio, levar ao desenvolvimento da capacidade crí tica e reflexiva, 

e e  atrave s destas habilidades que, segundo Paulo Freire, aprende-se a tomar deciso es 

e fazer escolhas. Assim, ao contra rio do que ainda acontece amplamente, a educaça o 

seria capaz de libertar ao inve s de submeter, domesticar, e adaptar. Assim, o homem vai 

se transformando na medida em que muda sua realidade, se constro i na medida que 

integra seu contexto e se compromete. 

O homem toma conscie ncia de sua temporalidade, tomando assim conscie ncia de sua 

historicidade, no instante em que percebe que na o vive num eterno presente, mas sim 

num tempo feito de passado, presente e futuro.  

A pra tica da liberdade so  se torna eficaz a partir da participaça o livre e crí tica dos 

educandos. Liberdade e criticidade em tal contexto na o parecem possí veis, e a educaça o, 

atrave s destas salas de aula, de certa forma pode criar pequenos espaços de resiste ncia 

e liberaça o. 

A Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido e  um 
livro assim, escrito com raiva, com amor, sem o que na o ha  esperança. Uma 
defesa da tolera ncia, que na o se confunde com a conive ncia da radicalidade; uma 
crí tica ao sectarismo, uma compreensa o da po s-modernidade progressista e 
uma recusa a  conservadora, neoliberal (FREIRE, 1999, p. 12). 

Vemos que tanto Foucault como Freire, elencaram o poder e a liberdade como temas 

centrais em suas obras. Na busca incessante da explicitaça o dos sentidos dessas duas 

categorias, ambos produzem uma leitura crí tica e densa do presente, ao mesmo tempo 

em que apresentam condiço es de possibilidades concretas de resiste ncia ao poder e de 

manifestaça o da liberdade, mesmo em situaço es absurdas e extremadas de opressa o. 
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Podemos considerar o cena rio educacional de forma gene rica como campo explicito de 

relaço es de poder, de estabelecimento de tenso es, e sim, tambe m de pra ticas de 

liberdade e criaça o.  

O contato com os autores citados nos da  pistas de que, apesar de perspectivas 

diferentes, ambos se interessam intensamente pela trí ade liberdade, poder, opressa o. 

Liberdade e poder, em certo sentido, podem ser concepço es antago nicas e, em outro, 

complementares. O poder opressor que suprime a liberdade, mas nunca a resiste ncia, a 

liberdade como pra tica de enfrentamento do poder, o poder em sua materializaça o, e o 

contrapoder, ou seja, o empoderamento dos oprimidos. (MAFRA, 2008) 

Foucault demonstra os limites e possibilidades da liberdade justamente quando fala do 

poder: 

Microfí sica do poder significa tanto um deslocamento do espaço da ana lise 
quanto do ní vel em que esta se efetua. Dois aspectos intimamente ligados, na 
medida em que a consideraça o do poder em suas extremidades, a atença o de 
suas formas locais, a seus u ltimos lineamentos te m como correlato a 
investigaça o dos procedimentos te cnicos de poder que realizam um controle 
detalhado, minucioso do corpo – gestos, atitudes, comportamentos, ha bitos, 
discursos. (MACHADO, 2003, p. XII). 

Para Foucault, o poder em seu exercí cio, mesmo nas instituiço es totais, nunca e  o poder 

total, absoluto: 

A partir do momento em que ha  uma relaça o de poder, ha  uma possibilidade de 
resiste ncia. Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar 
sua dominaça o em condiço es determinadas e segundo uma estrate gia precisa 
(FOUCAULT, 2003, p. 241). 

Da mesma forma, vemos em Freire a ana lise do poder atrave s da conceituaça o da 

liberdade. Demonstra de que maneira a atitude opressora se impregna em opressores e 

oprimidos, revela a configuraça o do uso do poder na o apenas em suas estruturas, mas 

em sua materializaça o: 

O grande problema esta  em como podera o os oprimidos que ‘hospedam’ o 
opressor em si participarem da elaboraça o como seres duplos, inaute nticos da 
pedagogia de sua libertaça o. Somente na medida em que se descobrem 
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‘hospedeiros’ do opressor podera o contribuir para o partejamento de sua 
pedagogia libertadora (PAULO FREIRE, 1987, p. 32). 

Nas obras dos dois autores vemos o poder colocado, primeiramente, como relaça o. 

E  no espaço das relaço es cotidianas que o poder se manifesta, se concretiza. As leis 

regulamentam, mas sa o as pra ticas disciplinadoras que sustentam o poder. Na o estamos 

negando as estruturas objetivas promotoras de poder, mas sim, voltando o olhar para a 

esfera da subjetividade, que e  onde, de fato, o poder se materializa. 

A caixa de ferramentas foucaultiana nos fornece equipamentos consistentes ao combate 

a toda forma de poder. Foucault insiste sempre no combate a essa visa o estruturalista 

dos aparelhos ideolo gicos do Estado. Sim, eles existem, esta o aí  em todo o lugar: escola, 

mí dia, Igreja, instituiço es pu blicas em geral. Contudo, o Estado na o tem corpo. Ele tem 

pessoas e sí mbolos que na o agem a partir de um lugar, mas em mu ltiplas insta ncias e 

formas concretas das pra ticas em nossa vida. 

Assim, afirma Foucault: 

O Estado na o e  mais do que uma realidade compo sita e uma abstraça o 
mistificada, cuja importa ncia e  muito menos do que se acredita. O que e  
importante para nossa modernidade, para nossa atualidade, na o e  tanto a 
estatizaça o da sociedade, mas o que chamaria de governamentalizaça o do 
Estado (FOUCAULT, 2003, p. 292). 

Para os autores, o poder so  existe pela liberdade e ambos na o se encerram no ní vel das 

estruturas. Vemos posiço es semelhantes no tocante a  produça o do saber, produzido 

pelo poder. Foucault, enveredando por uma fonte, dirí amos “desprezada”, e Freire, 

recuperando o saber “ignorado”. 

Se a questa o do sujeito permeou a obra de Foucault, foi, como ele pro prio avaliou, para 

dar iní cio ao projeto de “promover novas formas de subjetividade, atrave s da recusa 

deste tipo de individualidade que nos foi imposto ha  va rios se culos” (1995, p. 239). Nas 

palavras de Foucault: 

[...] penso efetivamente que na o ha  um sujeito soberano, fundador, uma forma 
universal de sujeito que poderí amos encontrar em todos os lugares. Sou muito 
ce tico e hostil em relaça o a essa concepça o de sujeito. Penso, pelo contra rio, que 
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o sujeito se constitui atrave s de pra ticas de sujeiça o ou, de maneira mais 
auto noma, atrave s de pra ticas de liberaça o, de liberdade, como na Antiguidade 
– a partir, obviamente, de um certo nu mero de regras, de estilos, de convenço es 
que podemos encontrar no meio cultural. (FOUCAULT, 2004, p. 291) 

Dizemos enta o que assim ocorre o processo de subjetivaça o, nesta constante relaça o de 

incitaça o entre relaça o de poder e resiste ncia. Afirmar enta o que a dina mica das 

pra ticas que podem ser entendidas como resiste ncia diz respeito a  rupturas com o 

estabelecido, levando a  configuraça o de outras formas va lidas de existe ncia, outros 

modos de ser.  

A pesquisa aqui apresentada faz parte de um caminho ja  iniciado, onde cena rios foram 

campo de investigaça o e reflexa o sobre a questa o da subjetividade, sempre buscando 

estabelecer, atrave s da filosofia, significado e compreensa o do contexto educacional na o 

formal.  

Tal caminho compreende a participaça o no Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia 

para crianças (GEPFC), coordenado pela Profª Drª Paula Ramos de Oliveira, e passa 

pelas aço es de pesquisa e extensa o realizadas em diversos contextos, tais como abrigo 

para crianças retiradas das famí lias pelo Conselho Tutelar, escolas pu blicas do 

municí pio e Fundaça o CASA. 

O grupo ja  buscava um dia logo bastante pro ximo entre a filosofia e a literatura, poesia, 

mu sica, enfim, entre a filosofia e a vida, buscando desta forma superar em alguns pontos 

algumas questo es propostas por M. Lipman. Alguns materiais foram estudados e 

inclusive produzidos coletivamente, e tive a oportunidade de fazer parte do livro “Um 

mundo de histo rias” 2004, Ed. Vozes, escrevendo duas das va rias histo rias que la  esta o. 

Seguindo enta o esta proposta, me apropriei da metodologia que esta vamos 

desenvolvendo, pore m pensando em textos litera rios como fomentadores das 

discusso es que viriam. Utilizei textos de Fiodor Dostoievski e tambe m a reproduça o de 

obras visuais de Pablo Picasso com adolescentes em privaça o de liberdade na Fundaça o 

CASA, com a intença o de compreender como acontece a constituiça o da subjetividade 

destes sujeitos, e como e quais mecanismos sa o por eles utilizados neste processo. 
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Como referencial teo rico de ana lise, escolhi o autor Michael Foucault por acreditar ser 

quem melhor e com mais profundidade lidou com tais conceitos, no caso tanto a 

constituiça o da subjetividade quanto a questa o da liberdade e suas formas de privaça o. 

E de fato a pesquisa foi capaz de trazer a tona diversas questo es de fundamental 

importa ncia quando pensamos num grupo crescente de adolescentes, que depois do 

perí odo de internaça o retornara  a  comunidade, a  escola, a  famí lia. 

Neste momento, a escolha e  voltar o olhar para adultos, presos, matriculados em salas 

de aula de EJA instaladas dentro de penitencia rias brasileiras, e a partir deste contato, 

deste olhar cuidadoso, sensí vel e disposto, entender melhor as questo es que os tocam, 

os sensibilizam, os movem.  

Qual o significado da escolarizaça o para esses adultos? Como acontece a Educaça o de 

Jovens e Adultos – EJA? Quem sa o esses sujeitos? Como se ve em, como ve em esse 

retomar de um momento que continha outros significados, outros sentidos? Quais os 

mecanismos de assujeitamento e de liberaça o desenvolvidos por esses sujeitos neste 

contexto especifico e quais seus desdobramentos? 

Num dia logo entre Paulo Freire e Michael Foucault acreditamos que ana lises relevantes 

sobre o grupo em foco sera o realizadas. 

O trabalho em desenvolvimento propo e estar junto a s salas de EJA neste contexto, 

acompanhando os alunos presos, e juntamente com eles criar uma investigaça o coletiva 

dos meandros do pro prio grupo, individual e coletivamente, discutindo conceitos 

filoso ficos e assim descobrindo como se da o os processos citados.  
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