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APRESENTAÇÃO

O livro Pluralidade de Temas e Aportes Teórico-Metodológicos na Pesquisa em 
História 2 está dividido em três volumes. Todos os capítulos tratam de temas relacionados 
à história do Brasil e ou geral.

Organizado em grandes temáticas, as obras trazem discussões sobre história, 
gênero e sexualidade; ensino de história em todos os níveis (educação infantil, educação 
básica e ensino superior); pesquisas historiográficas; capítulos sobre lutas pela terra no 
Brasil; estudos sobre gastronomia (brasileira e árabe); cinema; economia; imprensa; raça; 
memória; narrativas pessoais e estudos de personalidades; tecnologia; história e ciência, 
dentre outras temáticas.

Em suma a obra é uma grande possibilidade de descobrir o que se tem de novo e de 
velho na História, ou seja, os mais diversos trabalhos e temas pesquisados na historiografia.

No volume I encontramos artigos sobre o século XIX e XX no Brasil a respeito do 
nacionalismo, a construção da sociedade imperial e pensar a identida nacional a partir de 
processos migratórios.

Além disto, capítulos dedicados a estudos com fontes de atas de conselhos em 
Sergipe, problematizações sobre o tráfico africano, fontes cinematográficas, testamentos e 
até mesmo fontes utilizadas para compreender o reinado de Ramessés III no Egito. 

Por fim o primeiro volume se encerra com dois artigos sobre a Idade Medieval, um 
tratando de Beowolf e outro da Cocanha.

Já no volume II as temáticas mais amplas abarcam pesquisas sobre ensino de 
história, alguns trabalhos sobre história geral e também gastronomia. Iniciando com 
trabalhos sobre o PIBID e práticas avaliativas, o segundo volume traz capítulos que versam 
sobre a construção do processo ensino aprendizagem em História, refletindo sobre os 
desafios e algumas perspectivas. Além disto, um capítulo sobre a BNCC, atual e articulado 
às discussões presentes partindo da realidade posta na rede pública.

 Em um segundo momento, o volume II traz amplas contribuições a respeito do 
ensino sobre a África em sala de aula bem como questões étnico-raciais e narrativas em 
disputa. 

Seguindo o modelo do primeiro volume, este se encerra trazendo capítulos que 
versam sobre as mais diversas fontes de pesquisa em História, como arquivos públicos, 
periódicos, imprensa, literatura, 

O livro termina com algumas reflexões a respeito da história da ciência e pesquisas 
sobre gastronomia. 

O volume III dedica-se a reflexões sobre gênero em sala de aula, representações 
do feminino, o retrato da mulher na sociedade colonial brasileira, a insubimissão feminina 
e discursos contra hegemônicos e a sexualidade indígena. Este último capítulo faz a ponte 
com o tema seguinte: disputas sobre a terra no Brasil e na América do Sul.



Em seguida você encontra capítulos sobre religiosidade, sobre a arte de curar, 
história e memória e história oral. O livro encerra com artigos sobre a Ditadura civil militar 
no Brasil (1964-1985) e uma discussão sobre a esquerda brasileira.

Em suma, você tem em mãos três obras organizadas sobre os mais diversos campos, 
aspectos e áreas da historiografia brasileira e mundial. Aqui você encontrará capítulos que 
poderão contribuir para enlanguescer as pesquisas em História e também a partilha de 
experiências docentes nos mais diversos níveis de educação.

Espero que encontre nas leituras dos capítulos embasamento teórico metodológicos, 
amparo nas pesquisas e que esses capítulos contribuam para enriquecer o campo de 
ensino e pesquisa em História. 

Agora que a profissão historiadora/historiador é regulamentada, precisamos investir 
ainda mais em pesquisas e divulgação destas pesquisas. Neste sentido a Atena Editora se 
compromete a dar visibilidade aos mais diversos temas que compõem esta obra dividida 
em três volumes. 

Boa leitura!
Aline Ferreira Antunes
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RESUMO: As migrações influenciam nas 
relações da sociedade, exigindo constante 
reformulação de conceitos e identidades. O sujeito 
moderno caracteriza-se pela fragmentação 
e multiculturalidade simultâneas, compondo 
sociedades onde alteridade e reconhecimento do 
outro são imprescindíveis. Nas interações sociais 
e reconstruções identitárias - especialmente 
dos imigrantes, minoria no local de destino - 
os sujeitos buscam identificação com grupos, 
gerando aproximação ou isolamento na 
sociedade. É necessária uma conexão dos 
indivíduos com sua origem, para compreender o 
presente e promover transformações necessárias 
ao convívio social. O indivíduo precisa ser sujeito 
de si mesmo, considerando particularidades 
e etnicidades, para também a sociedade 
reconhecer seus direitos; ser diferente, mas 
ao mesmo tempo igual. A escola desempenha 
importante papel nesse processo de adaptação/
integração/reconhecimento, de modo a minimizar 
discriminações ou preconceitos, um vez que 

o Brasil possui constituição étnica e gentílica 
miscigenada.
PALAVRAS-CHAVE: Imigração, Alteridade, 
Identidade, Educação, Sociedade.

ALTERITY THE RECONSTRUCTION OF 
IDENTITY IN MIGRATORY PROCESSES

ABSTRACT: Migration influences the relations 
of society, requiring constant reformulation of 
concepts and identities. The modern subject 
characterized by simultaneous fragmentation 
and multiculturalism, composing societies 
where alterity and acknowledgment of the other 
are essential. In social interactions and identity 
reconstructions - especially of immigrants, 
a minority at the destination - the subjects 
look for identification with groups, generating 
approach or isolation in society. A connection 
between individuals and their origin is necessary 
to understand the present and promote the 
transformations necessary for social interaction. 
The individual needs to be subject to himself, 
considering particularities and ethnicities, for 
the society also acknowledge his rights; to be 
different, but at the same time equal. The school 
plays an important role in this adaptation process/
integration/acknowledgment of minimizing 
discrimination or prejudice, as Brazil has an 
ethnic constitution and miscegenated gentile.
KEYWORDS: Immigration, Alterity, Identity, 
Education, Society.
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1 |  INTRODUÇÃO
Recentemente, observa-se no Brasil um fluxo migratório significativo de países com 

descendência negra, o qual influencia diretamente nas relações interpessoais e culturais da 
sociedade, exigindo desta uma reformulação de conceitos ou “pré”-conceitos, assim como 
uma reconstrução da identidade dos indivíduos envolvidos nele. A influência exercida na 
reconstrução da identidade – tanto dos agentes migrantes quanto da sociedade de destino 
– pode ser analisada e interpretada a partir de conceitos como alteridade e a immixtion, 
defendida por Jacques Lacan (Peusner, 2001), conceitos estes que serão abordados no 
decorrer deste artigo.

A afirmação, por diversas vezes, anunciada e divulgada de que “o Brasil é um 
país de contrastes” (grifo nosso) não deixa dúvidas quanto a sua veracidade. Em toda 
a sua colonização, diversas foram as correntes migratórias que participaram da sua 
constituição, sendo que estas, desde muito tempo, fazem parte da história da humanidade; 
sejam por motivos de colonização, ocupação de territórios ou busca de melhores 
condições de sobrevivência. Ainda nos dias atuais, é possível observar a miscigenação 
e a multiculturalidade resultantes desses aspectos e dos que ainda na atualidade vão 
compondo a sociedade brasileira, tornando-a uma “comunidade de destino”, na qual, de 
acordo com Tau Golin (2007), uma força exterior sobre o grupo cria uma espécie de união 
pela sobrevivência ou comunidade imaginária dos imigrantes. No mundo todo, as migrações 
evidenciam-se como uma das consequências da globalização; todavia, conforme Tedesco 
(2010), não da globalização publicizada pela mídia, mas sim das pessoas comuns e suas 
famílias, que buscam a possibilidade de um futuro melhor e acabam se integrando a 
processos complexos, onde, nem sempre todos os aspectos intrínsecos a eles tornam-se 
visíveis ao senso comum. Compreender o processo como um todo se torna essencial para 
a compreensão das relações sociais na modernidade.

O presente artigo tem como objetivo explicitar e promover uma reflexão acerca de 
um dos aspectos intrínsecos aos fenômenos migratórios: as apropriações culturais dos 
imigrantes nas comunidades de destino bem a consequente reconstrução das identidades 
dos envolvidos no processo, a partir do princípio da alteridade. O estudo refere a pesquisa 
bibliográfica sobre o tema, realizando um recorte especial no que tange às questões 
educacionais e inserção da segunda geração dos imigrantes no espaço escolar, por se 
tratar de uma realidade cada vez mais evidenciada.

2 |  AS RELAÇÕES DE ALTERIDADE E A FORMAÇÃO DO SUJEITO E DAS 
SOCIEDADES

A constituição do sujeito é fragmentada em si mesma, dependendo da sua origem. 
O reconhecimento dessas origens permite a compreensão da criação e do funcionamento 
do eu, o qual se constrói através da imagem do outro. Antes mesmo de o ser humano 
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iniciar sua locomoção ou mesmo falar, os olhos já desempenham a sua função de ver 
imagens. Mediante a identificação da imagem do outro como semelhante, inicia-se o 
processo de construção do eu. Conforme Greco (2011), constitui mais do que uma fase no 
desenvolvimento da criança, é algo que acompanhará o sujeito por toda a sua vida, através 
das relações consigo e com os outros, mais do que com a própria história e da relação de 
alteridade do que do reconhecimento do próprio corpo. A alteridade, ao mesmo tempo em 
que faz perceber o outro diferente, obriga o reconhecimento dos diferentes outros dentro 
do mesmo eu: “somos estrangeiros para nós mesmos, existem estranhezas dentro do 
nosso próprio ninho” (TEDESCO, 2010, p. 54). Nesse sentido, as imigrações e imigrantes 
permeados nas sociedades, despertam a percepção da diferença não só no outro, mas as 
ambiguidades presentes na constituição da própria identidade do indivíduo.

A estruturação do eu não corresponde somente a sua adaptação à realidade (Greco, 
2011), mas consiste no lugar onde o sujeito pode se reconhecer, através do estabelecimento 
de uma relação do organismo com a sua realidade própria: é a transformação produzida 
no sujeito quando ele assume uma imagem. Sob esse aspecto, pode-se estabelecer uma 
conexão com a figura do ser migrante, o qual, por mudar seu local de residência, acaba 
estabelecendo novos reconhecimentos do eu no outro, adquirindo características próprias, 
podendo, em contraponto, estar num local e sentir-se pertencente a outro. O sujeito vê 
a imagem do outro e muitas vezes não reconhece o eu. Da mesma forma, pode ver sua 
própria imagem e não reconhecer o outro contido nela. De acordo com Greco (2011), não é 
possível apreender a si mesmo a não ser através da imagem do outro especular, como um 
espelho, o que constitui a sua identidade. No caso das crianças migrantes, essa negação 
do outro pode gerar um dilema, não sendo ela capaz do próprio reconhecimento, devido 
às diferenças de valores e costumes. As relações sociais estabelecidas no espaço onde 
coexistem imigrantes e autóctones dão origem comumente a situações de estranhamento 
do diferente, ou ao que é de difícil aceitação.

A teoria lacaniana afirma que é “na sua dimensão de alteridade que se deve 
buscar o seu estatuto de sujeito social” (Greco, 2011, p. 05). A alteridade, conforme Molar 
(2011), representa a significação que o indivíduo tem dos outros seres como diferentes 
dele próprio ou ainda referir-se à capacidade de constituir-se como outro. Em suma, a 
alteridade representa o reconhecimento das diferenças e, sendo assim, pode-se dizer que 
exterior não está fora, mas no interior do sujeito; o outro está contido nele à medida que se 
desenvolve o reconhecimento de semelhanças e diferenças: a relação de alteridade entre 
os sujeitos. O reconhecimento do outro é, portanto, o ponto de partida da subjetividade 
humana (Greco, 2011), o que irá permitir ao indivíduo reconhecer seu eu no outro, assim 
como reconhecer o outro como o seu eu ideal e, consequentemente, tomar consciência de 
si mesmo e do seu lugar. Nas questões migratórias, o papel do outro é desempenhado pelo 
estrangeiro. Segundo Freud (1997), buscamos no estrangeiro uma explicação e um culpado 
para nossos limites”. Esse conceito de estrangeiro é desenvolvido pelo autor buscando 
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compreender as formas e manifestações dos próprios sentimentos, das subjetividades 
e como estas estão incorporadas ou evitadas nos espaços de convivência. Entende-se 
por espaço de convivência todas as situações ou lugares onde coexistam imigrantes e 
autóctones, como espaços laborais, encontros grupais com fins religiosos, e para este 
artigo, de forma especial, as instituições escolares.

Conforme Molar (2011), para que ocorra o reconhecimento da diversidade, é 
necessária a clareza de que os fatores constituintes das identidades não são rígidos e 
estáticos, mas, pelo contrário, inserem-se no campo da fluidez e da pluralidade, reafirmando 
Hall (1999) ao supor que  “à medida em que os sistemas de significação e representação 
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, 
ao menos temporariamente” (HALL, 1999, p. 13). Assim, o sujeito migrante ou transmigrante 
(que migra com certa frequência e, justamente por este fato, acaba por não estabelecer 
laços perenes na comunidade na qual se encontra) está em constante adaptação à 
sociedade na qual está inserido naquele momento, ressignificando valores e reconstruindo 
sua própria identidade. Por este motivo, pode-se afirmar que “a alteridade não pode ser 
definida de forma objetiva, autêntica e imutável, como grupos homogêneos e culturalmente 
definidos” (TEDESCO, 2010, p. 264), uma vez que ela própria – a alteridade – vai se 
constituindo de acordo com os sujeitos envolvidos no processo.  O sujeito, especialmente 
o pós-moderno, diferente do eu, não possui identidade própria ou, segundo Molar (2011), 
as identidades se multiplicam e fragmentam simultaneamente: “o homem contemporâneo, 
ao adquirir novas facetas identitárias, adquire também mais um aspecto de diferenciação 
perante o outro” (MOLAR, 2011, p. 65). Ele transita entre os lugares de origem, de destino 
e os entre-lugares, fenômeno visualizado nos e pelos imigrantes ao chegarem em seu novo 
meio de convívio social. Por não reconhecerem no outro o seu eu igual, tendem a se isolar 
e, por vezes, são reconhecidos pelo outro como seu rival, um intruso que não deveria estar 
onde está. Numa relação de alteridade, o sujeito reconhece o outro como ser diferente 
e, segundo Quinet (2012), projeta nele intenções e expectativas que lhes são próprias. 
Essa constatação da diferença pode ocasionar sentimentos opostos, de admiração a ódio 
ou inveja, afinidade e intrusão, como se aquele indivíduo ocupasse um lugar que não lhe 
pertence ou não deveria pertencer. “A atribuição de características negativas ao outro 
provém do desejo e da necessidade de proteger nossa própria imagem” (TEDESCO, 2010, 
p. 54). Assim, torna-se mais conveniente ignorar o estrangeiro e suas particularidades 
como garantia da manutenção da identidade uniforme do grupo. 

Nesse processo de interação social e de formação da identidade, as crianças e 
adolescentes buscam também a identificação com grupos, de acordo com sentimentos 
agradáveis ou estímulos desagradáveis, desenvolvendo aquele aspecto do eu que dá a 
sensação de pertencimento, fazendo sentir, ao mesmo tempo, igual a todos os indivíduos 
do grupo e diferentes de todos os demais na sociedade em geral. Essa segunda geração da 
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imigração – os filhos dos imigrantes – reserva para si, conforme Tedesco (2010), elementos 
particulares, diferentes de seus pais. De forma prática, é como que os pais imigrantes 
sofressem as agruras do processo e os filhos – a segunda geração – usufruíssem. O autor, 
em seu texto, refere-se aos imigrantes brasileiros residentes na Itália, mas tal situação não 
difere dos imigrantes residentes no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Nesse contexto, 
a escola exerce um papel fundamental, o qual será abordado mais adiante.

As identidades dos indivíduos, assim como a dos grupos, são formadas e 
ressignificadas a partir das relações sociais estabelecidas no cotidiano. Lacan desfez a 
ilusão de completude e a pretensão de unidade do eu. De acordo com Pereira (2011), o 
outro – bem como o eu -  por ser incompleto, sempre deseja algo de alguém. Por este 
motivo, reitera-se que para existir o eu deve existir o outro. O outro, é na verdade o eu 
(Quinet, 2012). Esse próximo – o outro igual ao eu - a quem se aprende que se deve 
amar sob qualquer circunstância é um intruso. Esse outro invade e rivaliza com o eu 
pelo mesmo lugar. Conforme Quinet (2001), o eu sempre vem primeiro, logo, o intruso 
é o outro. Nesse sentido, Molar (2011) afirma que essa relação entre o eu e o outro nas 
sociedades modernas nem sempre é pacífica.  Por isso, pode-se dizer que, apesar de 
a relação social entre imigrantes e autóctones ser caracterizada pela bilateralidade e 
reciprocidade, ela nunca é simétrica: um agente sempre será o dominado e o outro será o 
dominador. Essas características não se restringem apenas às questões migratórias, mas 
à toda a formação cultural ocidental que, segundo o autor (2011), teve impostos os padrões 
europeus como universais e hierarquizantes, na intenção de combater formas inferiores 
de hábitos e práticas culturais, produzindo a homogeneização da sociedade e excluindo 
as diferenças. Os imigrantes – assim como todos os grupos minoritários na sociedade – 
acabam por sofrer diretamente os efeitos desses valores etnocêntricos.  Da mesma forma 
que o imigrante vê no seu próximo o seu eu-ideal ou o seu eu-rival, também as pessoas que 
recebem os imigrantes em sua nação os veem como seu eu-igual, mas também o seu eu-
rival. Na esfera cultural, encontra-se o espelho identitário, os quais “postulam que o grupo 
se reconheça neles, além de se elegerem como foco projetivo de um desejo manifestado 
na preferência de ser percebido externamente” (GOLIN, 2007, p. 453). Dessa forma, as 
dinâmicas sociais atuam como “um encontro trágico, que nos obriga a compreender que 
os outros existem não como objetos possíveis da nossa satisfação, mas como sujeitos de 
seus desejos” (TEDESCO, 2010, p. 55). Nessa perspectiva, pode-se ainda acrescentar 
aos desejos do outro acima mencionados, suas peculiaridades: experiências, cultura, 
expectativas e modus vivendi; por consequência, esse outro – o estranho estrangeiro – 
permanece alheio ao grupo.

A relação social dominado-dominador em muito interfere na formação ou reconstrução 
da identidade do indivíduo moderno. De acordo com Molar (2011), essa relação tende a 
ser sempre hierarquizante e reducionista, à medida em que se pretende inserir uma cultura 
minoritária na dominante. Não são fragmentos de uma cultura de origem que se misturam 
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aos da nova cultura, mas sim traços culturais que, quando comuns se acentuam e quando 
distintos anulam-se. A figura do ser migrante muito se aproxima caracteristicamente de um 
sujeito sociológico, defendido por Hall (1999), à medida que representa a fragmentação 
de culturas, às vezes contraditórias ou efêmeras, mas em sua maioria constituindo uma 
miscigenação de forma a não mais poder separar a cultura de origem e a cultura formada a 
partir da assimilação do novo. Essa é a exemplificação do processo denominado por Lacan 
de immixtion, supondo “uma mistura de elementos cuja essência se dissolve na mistura e 
impede, uma vez dissolvida, o regresso ao estado anterior” (Peusner, 2001).  Conforme 
o autor, o termo só foi utilizado na palestra “Da Estrutura como uma Imixação de uma 
Alteridade Pré-requisito para Qualquer Subjeto”1. Embora surgido no século XVI e na sua 
língua originária, significar intrusão, seu significado para fins de uma análise psicanalítica 
ou comportamental, vai além desse termo. A tradução mais apropriada seria o que Freud 
chama de Mischpersonen, termo que designa as pessoas mistas. Essas pessoas mistas 
ou miscigenadas caracterizam-se por suas multirelações interpessoais, através das quais 
reconstroem continuamente suas identidades e por ocuparem um entre-lugar, nem o de 
origem nem o de destino. Conforme Golin (2015), os descendentes - aqui referindo-se aos 
europeus colonizadores, mas cuja caracterização aplica-se aos imigrantes em qualquer 
tempo - encontram um meio para não serem brasileiros; às pessoas é possível se recriarem 
e reinventarem, podendo elas serem qualquer coisa e seu imaginário de pertencimento não 
estar no presente. 

De acordo com Peusner (2001), Lacan faz referência à multidão de personagens 
no sonho, a qual se pode associar à multidão de outros na formação da identidade do 
indivíduo. O resultado supõe uma diferença entre a multidão formada por muitos indivíduos 
e a intrusão dos sujeitos, onde cada termo deve ser considerado como um fenômeno entre 
dois sujeitos (Peusner, 2001). Assim, o outro não é algo específico, mas um lugar que 
pode ser ocupado por vários tipos de outros, dependendo de como é tratado: o outro-
imaginário: meu semelhante, as prospecções do eu na imagem do outro; o grande-outro: 
o inconsciente; o outro-objeto: aquele que detém as expectativas do eu, o significante; 
o outro-social: representado pela hierarquia e relações de poder e o outro-gozo: o que 
proporciona prazer (Lacan, 2002).

Nas questões migratórias – com mais evidência do que em outras situações -, 
há de se considerar também a alteridade em relação à língua, a outra língua. De acordo 
com Pereira (2011), é exatamente ela, a linguagem, através da sua função dinâmica e 
transindividual, que permite o acesso ao outro. Em outras palavras, as relações sociais entre 
os indivíduos é sempre intermediada pela linguagem. É isso que distingue uma sociedade 
fundamentada na linguagem de uma sociedade animal, permitindo perceber seu processo 

1. A palestra - conhecida como “a Conferência de Baltimore” - foi realizada no Simpósio Internacional do John Hopkins 
Center for Humanities (Baltimore-EUA) em 21 de outubro de 1966 e foi proferida em inglês, embora incluísse alguns 
termos em francês - principalmente quando Lacan considerou difícil sua tradução (Peusner, 2001).
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de composição e o intercâmbio que a caracteriza para a satisfação das suas necessidades. 
A alteridade, nesse contexto, representa a não aceitação de uma língua única, a língua 
do eu ou do outro, ou ainda aquela que a globalização tenta impor como língua universal. 
Lacan já afirmava, em 1975, que não é fácil falar num país que é perfeitamente estranho 
(Quinet, 2001). De fato, a questão da comunicação através da língua configura a maior 
dificuldade encontrada pelos imigrantes na nova pátria.

3 |  O ESPAÇO ESCOLAR E AS RELAÇÕES IDENTITÁRIAS
A sociedade humana é composta por indivíduos que se formam a partir de uma 

sequência de interações. Uma vez que o homem migra de um lugar para o outro, passa 
a internalizar características dessa nova cultura, produzindo uma nova identidade 
miscigenada e histórica. A sociedade pode então, de modo geral, ser definida como uma 
coleção de indivíduos onde a immixtion dos sujeitos forma um grupo de estruturas muito 
diferentes: a sociedade miscigenada. 

Considerando-se estes aspectos, pode-se afirmar que a sociedade moderna é 
composta por várias “identidades inventadas” (grifo nosso), as quais dependem de aspectos 
adquiridos e fundamentados a longo prazo, ou seja, a relação entre a história coletiva e as 
experiências e vivências individuais do sujeito:

Ou você tem afetividade com a sua história familiar - tem que conhecer não 
como uma descendência, pois na modernidade cada um se inventa, precisa 
ter esses referenciais - ou, do contrário, não há identidade que se sustente. A 
não ser como o tipo da pós-modernidade, fragmentado. (GOLIN, 2015, p. 02). 

Assim, a sociedade moderna pode configurar um “conjunto de fronteiras”, no sentido 
metafórico de esta abranger a relação entre os diferentes. Geograficamente falando, a 
fronteira é a região que circunda ou engloba uma linha divisória; consistindo, na realidade, 
“uma área de interface, pois, em geral, as influências recíprocas determinam especialidades 
de comportamento da referida área em relação ao resto dos respectivos países” (GOLIN, 
2002, p. 24). Nas questões sociais, a fronteira pode referir a diferenciação das culturas, 
onde individual e coletivo, imigrante e autóctone, coexistem. O reconhecimento do outro, 
diferente e ao mesmo tempo igual ao eu, implica diretamente na caracterização da fronteira 
cultural como o espaço onde se inserem os conflitos e os ódios mútuos. Conforme o autor 
anteriormente citado, a fronteira produz a diferença cultural do mesmo modo que é produto 
desta. Sendo assim, “a fronteira é o lugar da alteridade e do conflito [...] e o conflito faz com 
que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e 
desencontro, decorrentes das diferentes concepções de vida e visões de mundo de cada 
um desses grupos humanos”. (Ibid., 2002, p. 21-22).

O espaço escolar, em muitos casos, constitui o primeiro lugar onde o indivíduo tem, 
de fato, contato com as diferenças e, nesse caso, pode-se dizer que consiste num espaço 
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de fronteira para onde convergem as tensões da sociedade e onde essa pluralidade de 
identidades se faz mais notável e amplificada. A escola é o espaço onde os conflitos sociais 
se estendem, representando “o reflexo de dinâmicas sociais mais amplas” (TEDESCO, 
2010, p. 264). Segundo o autor, [a escola] não é uma instância deslocada dos processos 
sociais em geral e por isto em seu interior se reproduzem as vivências dos indivíduos de 
fora dela. Assim, “a escola passa a ter entre suas funções a de mediar a alteridade em seu 
corpo e transportá-la para os sujeitos” (MOLAR, 2011, p. 67).

Para compreender e se situar na sociedade moderna e pós-moderna, é preciso 
que o sujeito, antes, tenha clara a questão da recíproca: De onde veio? Quais são suas 
raízes? Onde está o oposto do seu ponto de chegada e para onde está indo enquanto 
sujeito humano e sociedade? A identificação da origem e das raízes próprias possibilita o 
reconhecimento das origens e raízes do outro, gerando uma relação de alteridade entre 
as partes envolvidas. Por meio do reconhecimento do eu, é possível o reconhecimento 
do outro, ou vice-versa. Essa é a relação de reciprocidade que deveria prevalecer nas 
sociedades de forma geral. O princípio da alteridade e do reconhecimento do outro permite 
uma relação de considerações mútuas e a compreensão que os sujeitos envolvidos têm 
dos seus direitos. Segundo Golin (2002), o nível de alteridade determina o teor das relações 
interpessoais: quanto mais alto o nível, maior o respeito e compartilhamento nas relações; 
quanto mais baixo, mais intolerante e excludente elas se tornam. 

Nessa perspectiva da escola como mediadora de conflitos, faz-se necessário que 
a mesma atue no sentido de promover relações igualitárias e de reconhecimento do outro, 
através de ações de alteridade e do constante convívio com as diferenças. Segundo 
Tedesco (2010), a escola é também um espaço de discriminação e de marginalização, 
onde se revelam desigualdades sociais e culturais. Mas, em contrapartida, ainda segundo o 
autor, “a escola pode se tornar um espaço por excelência para a dimensão da integrações e 
o futuro da convivência interétnica” (Ibid, 2010, p. 272). É preciso, assim como afirma Molar 
(2011), criar um novo paradigma para a compreensão dos valores étnicos. Os valores 
de respeito e alteridade precisam ser resgatados e desenvolvidos, a fim de se construir 
a igualdade e justiça social e a educação, por meio de seus agentes – espaço escolar, 
educadores e educandos – deve assumir a sua responsabilidade de participação nesse 
processo de construção da sociedade.

Em qualquer que seja o país que o imigrante adote como destino, faz-se necessária 
a criação de “políticas educacionais em torno de uma pedagogia intercultural, existência 
de mediadores culturais juntamente com professores, que transcendam os horizontes 
das dificuldades linguísticas” (TEDESCO, 2010, p. 258). Não há dúvidas de que o desafio 
imposto aos agentes promotores da educação – gestores, docentes e demais envolvidos 
no processo educativo – é muito grande. É preciso estender a educação para além das 
paredes da sala-de-aula ou do portão da escola. É importante considerar todos os contextos 
onde a educação se desenvolve e a forma como isso se dá – na instituição familiar e sua 
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realidade social, nos grupos de convivência: vizinhos e encontros religiosos, como também 
nos ambientes de trabalho. 

A insegurança no contexto social e de trabalho, as nítidas diferenças culturais, 
os prejuízos recíprocos, as fraturas entre o antes e o depois em sua vida 
cotidiana tendem a influenciar em e a contribuir para a difícil concepção em 
torno da mediação da escola para os imigrantes” (TEDESCO, 2010, p. 158-
159).

Apesar de a escola constituir um espaço fundamental de possível integração 
e convivência, a realidade ainda está longe de ser a idealizada. A educação para a 
interculturalidade precisa considerar questões importantes intrínsecas aos processos 
migratórios: rupturas (com o país de origem e familiares), inseguranças (material, laborais 
e afetivas), reestabelecimento da autonomia e particularidades de cada indivíduo. “A escola 
é um espaço de fronteira, de passagem, que separa e/ou integra” (Ibid., 2010, p. 260) e é 
exatamente nessa afirmação que reside a necessidade de preparar os docentes e a escola 
para o desafio de receber e auxiliar a segunda geração dos imigrantes, a qual, segundo o 
autor acima citado, deve ser vista com identidades múltiplas, complexas e variáveis, mas 
também residindo nela a possiblidade de romper com as concepções negativas em torno 
do fato de serem imigrantes, tais como seus pais incorporaram e/ou lhes foram impressas. 
Os filhos de imigrantes já não apresentam os mesmos traços autênticos da cultura de 
origem, pois os indivíduos passam constantemente por reapropriações à medida em que 
estabelecem relações sociais. Os traços culturais que permanecem caracterizam uma 
assimilação seletiva, segmentada, com “conservação de traços identitários reduzidos e 
readaptados ao novo contexto” (Ibid., 2010, p. 263). Tal fato ocorre não somente na identidade 
dos imigrantes, mas também na comunidade de destino, mesmo que involuntariamente. É 
impossível dissociar os traços culturais anteriores ao processo migratório dos reconstruídos 
a partir dele.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo moderno está em constante movimento e, embora os processos migratórios 

possam ser observados em toda a história da humanidade, cada vez mais se evidenciam 
a constituição de espaços de interações culturais e a transformação das tradições em 
culturas miscigenadas.  Os imigrantes não podem ser considerados apenas como seres 
passivos nesse contexto, tampouco os autóctones o são. Ambos exercem influência nas 
comunidades de origem e de destino, à medida em que o primeiro gera inquietudes e busca 
a inserção e o segundo ressignifica suas tradições e especificidades. Nesse panorama, 
o espaço escolar consiste uma importante ferramenta de possibilidade de convivência e 
inclusão dos imigrantes – especialmente a segunda geração -  a partir do desenvolvimento 
da alteridade e promovendo a readaptação e reconstrução de ambas as culturas, 
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minimizando os estereótipos depreciativos acerca dos estrangeiros e consequentemente o 
preconceito da sociedade.

Embora “a mestiçagem seja um patrimônio sul-americano” (Golin, 2011, p. 155-156), 
a “civilização não conseguiu evitar a hostilidade e o ódio em relação ao outro; a relação 
do indivíduo continua a ser problemática e inquietante” (TEDESCO, 2010, p. 56). Para 
que se possa compreender os processos migratórios e a nova sociedade que se origina 
a partir deles, não basta reconhecer e aceitar o outro como diferente. Faz-se necessário, 
antes, conhecê-lo, compreender suas razões e relações, reconhecendo-o e valorizando-o 
como um ser diferente e ao mesmo tempo igual ao eu. Só se pode conhecer e entender 
o eu a partir da compreensão do outro, processo possibilitado pelo uso da alteridade. De 
acordo com Molar (2011), não se pode mais delimitar a construção das identidades nas 
sociedades contemporâneas através dos moldes tradicionais, de forma rígida, inegociável 
e uniformizada. A adaptação e reconstrução identitárias contínuas – tanto das pessoas que 
migram quanto dos locais de destino que acolhem - assim como os conceitos de alteridade, 
recíproca e respeito, são fundamentais para a vida em sociedade, já que o Brasil é um país 
originalmente multicultural e multiétnico e o espaço escolar pode e deve configurar um meio 
para que a diversidade da sociedade moderna, produto também da globalização, seja, de 
fato, percebida, valorizada, compreendida e respeitada.
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