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APRESENTAÇÃO
Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse 

entremeio de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a (re)
pensar as nossas relações e a forma de ver o mundo. E é nesse lugar histórico de busca 
de respostas para as inúmeras problemáticas postas nesse período que estão os autores 
e autoras que compõe esse livro. 

As discussões empreendidas neste livro, intitulado “A Educação em Verso e 
Reverso: Dos Aportes Normativos aos Aspectos Operacionais”, por terem a Educação 
como foco, como o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)
pensar da Educação, considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam. Na 
direção do apontado anteriormente, é que professoras e professores pesquisadores, de 
diferentes instituições e países, voltam e ampliam o olhar em busca de soluções para os 
inúmeros problemas postos pela contemporaneidade. É um desafio, portanto, aceito por 
muitas e muitos que fazem parte dessa obra.

Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 
os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Este artigo procura refl etir sobre a 
herança do modelo educativo colonial e suas 
características eurocêntricas e hegemônicas. 
Sugere mudanças na educação pelo viés da 
pedagogia decolonial tendo como ponto de 
partida a formação docente, caminho capaz de 
nos mostrar alternativas pedagógicas inclusivas, 
interculturais, multiculturais, humanistas e 
emancipatórias. Assim, utilizando-se de um 
suporte teórico focado no pensamento decolonial, 
pretende-se discorrer sobre o tema utilizando-o 
como instrumento norteador da formação docente 
na tentativa de repensar as práticas educativas e 

desconstruir conceitos pré-estabelecidos a partir 
de uma postura crítica da realidade.
PALAVRAS - CHAVE: Formação de Professores; 
Pedagogia Decolonial; Interculturalidade.

EDUCATION FROM AN INTERCULTURAL 
AND DECOLONIAL PERSPECTIVE

ABSTRACT: This article seeks to refl ect on the 
legacy of the colonial educational model and its 
Eurocentric and hegemonic characteristics. It 
suggests changes in education through the bias of 
decolonial pedagogy, having as its starting point 
the teacher education, a path capable of showing 
us inclusive, intercultural, multicultural, humanist 
and emancipatory pedagogical alternatives. Thus, 
using a theoretical support focused on decolonial 
thinking, it is intended to discuss the theme using 
it as a guiding instrument for teacher education 
in an attempt to rethink educational practices 
and deconstruct pre-established concepts from a 
critical stance of reality.
KEYWORDS: Teacher training; Decolonial 
Pedagogy; Interculturality.

1 |  CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O sistema educacional brasileiro 

carrega em sua gênese uma herança do 
modelo educativo colonial com características 
eurocêntricas e hegemônicas. Essas 
características se legitimam por meio de 
políticas educacionais inspiradas em modelos 
de infl uência norte-americana e européia. 

Diante disso, os espaços educacionais 
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trazem em suas estruturas fortes caracetrísticas dessa forma de dominação cuja função é 
exercida por práticas pedagógicas normatizadoras. 

Cambi (1999) fala de uma intervenção ideológica presente na ação pedagógica e 
que atinge a sociedade em relação à qual ela age como síntese orgânica de perspectivas 
e valores. Uma rearticulação na própria sociedade, submetendo-a inclusive às revisões de 
transmissão cultural, cuja função não é apenas reprodutiva, mas crítico-reprodutiva. Uma 
educação como socialização integral que deve ocorrer a partir de um modelo conformista 
e adaptativo, destinado à integração dos indivíduos e a funcionalidade da sociedade. Esse 
formato educativo centrado numa relação de poder político-ideológico predomina, a partir 
da uma cultura hegemônica, ideologicamente prevalente sobre os grupos dominados. Um 
modelo que se serve da educação como meio e princípios sociais, sutis no processo de 
formação que aliena, gera desigualdades e exclusões sociais.

Neste sentindo para adentrar no contexto da colonialidade na educação 
contemporânea, vale destacar que o termo colonial “vai além do colonialismo e alude às 
situações de opressões diversas, sejam elas defendidas a partir da fronteira de gênero, 
etnias e raciais” (COSTA, 2006, p.84).

Este artigo procura refletir sobre a herança do modelo educativo colonial e suas 
características eurocêntricas e hegemônicas. Sugere mudanças na educação pelo viés da 
pedagogia decolonial tendo como ponto de partida a formação docente, caminho capaz de 
nos mostrar alternativas pedagógicas inclusivas, interculturais, multiculturais, humanistas 
e emancipatórias. Assim, utilizando-se de um suporte teórico focado no pensamento 
decolonial, pretende-se discorrer sobre o tema utilizando-o como instrumento norteador da 
formação docente na tentativa de repensar as práticas educativas e desconstruir conceitos 
pré-estabelecidos a partir de uma postura crítica da realidade.

 A intenção é refletir sobre a existência e o significado de um “outro” a partir de “outro” 
lugar, negado ou subalternizado no contexto social, político e educacional contemporâneo. 

Adentrar no tema da colonialidade é deparar-se com uma complexa rede de poder 
profundamente instalada nas mais diferentes camadas e estruturas sociais. No tocante a 
educação, o assunto se mostra extremamente desafiador e instigante, pois problematiza 
uma estrutura de poder cujas bases não exerga o “outro” em sua particularidade, mas o 
coloca na codição de subalternidade.

Para a realização dessas reflexões foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico 
com reflexões e aportes teóricos a partir de autores como WALSH (2013), QUIJANO (2005), 
CANDAU (2011), ARROYO (2000), FOUCAULT (1999), MÉSZÁROS (2008) dentre outros.

2 |  A VIRADA DECOLONIAL 
No final da década de 1990, no âmago das críticas às teorias pós-colonialistas, 

surge um coletivo formado, principalmente, por latino-americanos, o grupo Modernidade/ 
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Colonialidade. O chamado Giro Decolonial propôs transformar a noção de mundo concebida 
e pré-estabelecida pela racionalidade pós-moderna, seu discurso pretendia romper com o 
paradigma da epistemologia eurocêntrica repassada como verdade concreta e universal. 
Assim, a crítica descolonial foi adotada como novo paradigma epistêmico.

A diferença entre colonialidade e colonialismo é proposta, exatamente, por membros 
do grupo Modernidade/Colonialidade. Maldonado-Torres, ao afirma que:

Colonialidad no significa lo mismo que colonialismo. Colonialismo denota una 
relación política y económica, en la cual la soberanía de un pueblo reside en 
el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación en un imperio. 
Distinto de esta idea, la colonialidad se refiere a un patrón de poder que 
emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que en vez de estar 
limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más 
bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las 
relaciones intersubjetivasse articulan entre sí, a través del mercado capitalista 
mundial y de la idea de raza. (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131).

Derivada dos termos colonialismo e colonialidade, Quijano (2005) nos apresenta 
o conceito de colonialidade do poder. Esse termo alude à invasão do imaginário do outro, 
o colonizador assola o imaginário do outro o subalternizando enquanto reafirma o seu 
próprio. Nesse sentido, todo o conhecimento, as imagens e os saberes do colonizado são 
reprimidos, e os do colonizado são impostos no lugar. Foi assim que ocorreu a naturalização 
do imaginário do invasor europeu, assim que a subalternização epistêmica do outro ocorreu 
e ocorre.

Os termos descolonial e decolonial nos são explicados por Walsh (2013), outra 
estudiosa do grupo. A autora justifica que prefere utilizar o termo com a supressão do 
“s” para distinguir do significado de descolonizar em seu sentido clássico, que poderia 
ter como significação o que ocorre em “[...] desarmar, des-hacer o revertir de lo colonial. 
[...]. Com este juego lingüístico, intento poner en evidencia que no existe un estado nulo 
de la colonialidad, sino posturas, posicionamientos, horizontes y proyectos de resistir, 
transgredir, intervenir, in-surgir, crear e incidir” (WALSH, 2013, p. 25). 

A intenção é então, provocar um posicionamento contínuo de transgressão. 
Consciente da impossibilidade de anulação ou reversão dos efeitos da colonialidade lança-
se mão da opção por operar reflexões e ações constantes de resistência, ou seja, posturas 
decoloniais, uma vez que, na visão da autora, não se pode enunciar uma descolonização 
que na realidade cotidiana não pode se concretizar.

Desse modo, por meio dos termos apresentados, ressalta-se a relação entre 
o pedagógico e o decolonial proposta por Walsh (2013). Para a autora essa pedagogia 
decolonial, pode ser compreendida “[...] como metodologias produzidas em contextos 
de luta, marginalização, resistência e que Adolfo Albán tem chamado ‘re-existência’; 
pedagogias como práticas insurgentes que fraturam a modernidade/colonialidade e tornam 
possível outras maneiras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir e viver-com” (WALSH, 
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2013, p.19).

3 |  EDUCAÇÃO NUMA PERSPECTIVA DECOLONIAL: CAMINHOS E DESAFIOS
A história da humanidade é marcada por ciclos, experiências que resultam em 

transformações por vezes superficiais e em alguns contextos revestido de mudanças 
profundas. Eventos esses que mexem com as estruturas físicas, sociais e culturais, 
impactando em cheio as relações humanas, uma vez que se constituem a partir de 
conhecimentos criados, reproduzidos e controlados por esses próprios sujeitos.

Neste sentido, linguagens e símbolos tornam-se os principais articuladores dos 
discursos deterministas. Importantes ferramentas de interlocução do poder que se propagam 
cotidianamente, através de um sistema lingüístico capaz de automatizar e instalar entre 
os indivíduos, discursos validados, autorizados, cuja função é perpetuar indefinidamente 
como verdadeiros por meio do modo como “são ditos, permanecem ditos e estão ainda por 
dizer” (FOUCALT, 1996, p. 22). Assim, esses discursos hierarquizados, estruturam-se como 
conceitos de organização social, atuando na escola, nas relações humanas, assumindo-se 
como uma matriz hegemônica para justificar práticas e a manutenção do poder. 

A educação por meio de processos normativos de controle, adestramento e 
disciplinamento de crianças e adolescentes transformam os indivíduos, desde que são 
inseridos em seu contexto, até serem encaminhados para a sociedade. Prepara-os para 
exercerem funções que atendem aos interesses políticos e conômicos, gerando lucros a 
partir da exploraçãos de sua força de trabalho. Portanto, de forma velada, a educação “é 
um mecanismo de poder que permite extrair dos corpos tempo e trabalho, mais do que 
bens e riqueza. É um tipo de poder que se exerce continuamente por vigilância e não de 
forma descontínua por sistemas de tributos e de obrigações crônicas” (FOUCAULT, 1999, 
p. 42).

Para Bourdieu (2000), o poder simbólico reside e se define

numa relação determinada – e por meio desta - entre os que exercem o poder 
e os que lhe estão sujeitos, quer dizer, isto é na própria estrutura do campo 
em que se produz e se reproduz a crença. O que faz o poder das palavras 
e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a 
crença cuja produção não é da competência das palavras. O poder simbólico, 
poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, 
transfigurada e legitimada, das outras formas de poder (BOURDIEU, 2000 
p.14,15).

Porquanto, os discursos dominantes se entranham nas instituições sociais 
dominando o centro dos debates, coibindo os contra-discursos. Revisitanto o passado das 
instituições socializadoras, esse caráter colonizador está intrinsecamente ligado ao seu 
processo de formação.  

Um bom exemplo disso é a instituição escolar. Ao longo da história humana, ela vai 
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servindo aos interesses das classes dominantes, que incluise a produziu para atender suas 
necessidades. Cambi (1999) expõe esse passado histórico relembrando que a recolocação, 
adaptação e redefinição do papel da escola e dos lugares sociais em que ela se desenvolve 
também se organizam em novos formatos e contexto de sociabilidades.

A escola tem então como premissa produzir conhecimentos padronizados, tornando 
efetivo “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens” (SAVIANI, 
2008, p.422), 

Ao serem socializados na prática educativa, a função civilizatória se consolida, onde 
os fazeres culturais, afinados e integrados a processos de aprendizagem, permitem guiar 
essa atividade de aculturação e de subordinação. Ação envolta de saberes genéricos, 
pensados e processados segundo a lógica de mando das elites. 

Tal massificação ideológica atinge todas as classes e pessoas, ao longo do 
tempo e leva a incorporação e inculcação desse ideário, numa passividade naturalizada, 
homogeneizada, até atingir um estado de acomodação e aceitação da realidade. Quando 
incorporada nos cotidianos, tornam-se verdades absolutas, agindo para renomer os 
lugares e espaços de falas, onde as outras formas de representações sociais e culturais 
sejam silenciadas, e sutilmente percam representatividade. Os indivíduos acabam intuindo 
e aceitando os fenômenos sociais impostos, submetendo-se a eles da forma como querem 
que sejam percebidos e ensinados.

Isso significa que a consciência de pertencimento a um grupo e de subordinação 
hierarquizada estão ligados por conexões instituídas pelo poder que as organizações 
políticas tem sobre as demais intiuições sociais, educativas e principalmente sobre 
as pessoas. Porquanto, “o sistema educativo é uma maneira política de manter ou de 
modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem 
juntos” (FOUCAUT, 1996, p.44).

Dentro dessa mesma lógica de pensamento Mészáros diz que

“O simples acesso à escola é condição necessária, mas não suficiente para 
tirar das sombras do esquecimento social milhões de pessoas cuja existência 
só é reconhecida nos quadros estatísticos. E que o deslocamento do 
processo de exclusão educacional não se dá mais principalmente na questão 
do acesso à escola, mas sim dentro dela” (MÉSZÁROS, 2008, p.11).

Pesnsar fora dessa lógica e numa perspectiva descolonializada, é expor aquilo 
“que nenhum deles conseguiu notar [...] a existência de “outros” quadros conceituais e 
políticos, “outra” produção de conhecimento e “outros” sujeitos marcados não apenas pelas 
diferenças de classe, mas também pela experiência vivida da colonialidade e da estrutura 
racializada que ela engendrou” (WALSH, 2021, p.59).

 A educação, enquanto conglomerado social deve ultrapassar as estruturas de 
poder para dar acesso aos saberes, se desprendendo de qualquer tipo de discurso. Um 
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formato velado, que controla e impede a produção de conhecimento, conduz às pessoas 
a assumirem uma postura inerte diante da realidade. “Não é a atividade do sujeito de 
conhecimento que produziria um saber útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os 
processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, que determinam as formas e os 
campos possíveis do conhecimento” (FOUCALT, 1999, p.31). 

 Por certo, a prática da decolonialidade, a partir de uma visão intercultural, propõe 
anular o pensamento acrítico, sobretudo, aqueles que dispontam como um mecanismo de 
contenção de ações transgressoras. Esse entendimento não só reconfigura o sentido de 
existência do outro, como deixa claro “que a colonialidade do poder não é uma entidade 
homogênea que é vivida do mesmo modo por todos os grupos subalternizados, e que a 
interculturalidade não é um conceito isolado das complexas imbricações da diferença e das 
histórias locais” (WALSH, 2019, p.19). 

É exatamente neste espaço que mudanças significativas podem acontecer, a partir 
de uma postura que se alinha a lógica da interculturalidade decolonial. Como destaca 
Walsh (2019), o conhecimento e pensamento são componentes que não se encontram 
isolados dos paradigmas ou das estruturas dominantes; por conhecer esses paradigmas 
e estruturas. Logo, é através desse conhecimento que sugere um “outro” conhecimento. 
Um pensamento “outro”, que orienta o movimento nas esferas política, social e cultural, 
afetando e descolonizando as estruturas e os paradigmas dominantes enquanto modelo de 
padronização cultural que constrói o conhecimento universal.

São esses “outros” lugares, espaços e posições que constituem o centro 
desta minha intervenção; “outras” filosofias e “outros” saberes que desafiam 
não apenas as definições e os limites da vertente analítico-continental da 
filosofia, mas também a ordenação geopolítica do conhecimento e questões 
sobre quem o produz, como, onde e por quê (WALSH, 2021, p. 56).

Nesta perspectiva, o pensamento decolonial tem como objetivo principal, libertar 
os países e índivíduos ditos como sudesenvolvidos, do poder hegemônico imposto pelas 
visões e discursos emanados das nações e sujeitos colonizadores. É contra essa postura 
essencialmente marginalizante, cujo status mantêm um seleto grupo regulando o poder, o 
ser e o saber, que novas reflexões se impõem.  

Os intelectuais e ativistas comprometidos com essa nova perspectiva de pensamento, 
desenvolveram uma série de conceitos, teorias e reflexões para desvelar os processos de 
colonialidade que ainda operam na periferia mundial. Ao criar a figura do “outro” a partir 
da própria negação deste “outro” ser histórico, social, epistemológico e humano, busca-se 
desestabilizar a lógica do racismo e da violência epistêmica que reproduz a exaltação da 
cultura hegemônica. 

Esse corpus teórico, juntamente com o ativismo engajado, não só de intelectuais, 
mas, sobretudo, dos movimentos sociais e educadores é que objetiva dar reconhecimento 
e destaque para a epistemologia subalternizada. Pensar “outros” é dar visibilidade àqueles 
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historicamente apagados ou negados em benefício de uma colonialidade opressora e 
exploradora.

De acordo com Souza Santos (2002), o processo de decolonização se implantaria 
por meio de um aparato de práticas e discursos desconstrutores da narrativa colonial, tal 
qual foi escrita pelo colonizador, para substituí-la por narrativas escritas sob o ponto de vista 
do colonizado. Nessa perspectiva a interculturalidade atua “como processos simultâneos e 
contínuos de transformação e criação, como construção de imaginários e condições sociais 
e de relações de poder e saber radicalmente diferentes” (WALSH, 2021, p.56). 

4 |  UMA EDUCAÇÃO “OUTRA”?
A transgressão que se anuncia é um movimento particular de sujeitos interculturais, 

cujas faces e vozes têm um lugar, uma origem particular. Dar visibilidade e potencializar 
esse outro é contrastar com o modelo hegemônico que produz subalternidade e “que 
tende a fazer desaparecer e a obscurecer as histórias locais, além de autorizar um sentido 
“universal” das sociedades multiculturais e do mundo multicultural” (WALSH, 2019, p.21).

Dar corpo e nome aos autores desse poder colonial, dentro e fora das instituições 
sociais e educativas, pode ser uma maneira de encontrar respostas para alguns 
questionamentos como: Quem pode exatamente compor esta classe dominante que 
usufruiu de tais privilégios? Há possibilidade de uma ascensão social, num processo de 
migração e deslocamento de classe? Qual o lugar do professor nestes espaços onde o 
conhecimento pode romper fronteiras e estabelecer novos limites?  Quais critérios seriam 
utilizados para identificar os discursos opressores que classificam os subalternos, definindo 
o lugar de fala de cada indivíduo?

Diante dessas indagações, é importante antes de qualquer coisa, identificar quem 
são esses subalternos e onde se situam. Aliás, “o termo subalterno descreve as camadas 
mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, 
da representação política e legal e da possibilidade de se tornarem membros plenos 
no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p.12). Essa definição já esclarece bem os 
divisores que demarcam socialmente os indivíduos, desvelando o incômodo que os grupos 
inferiores causam, dado sua condição social, e por isso precisam ser mantidos cativos, 
sujeitos a um poder hegemônico cujas bases operam esse sistema político, montado para 
segregar e classificar os indivíduos.

Destarte se as relações entre os sujeitos são tecidas baseadas em processos 
culturais e saberes institucionalizados, validados por quem os produz. A escola, nestas 
circunstâncias, atua utilizando seu espaço como um lugar de promoção de desigualdades; 
quando a inserção e assimilação das ideologias são ensinadas, produzidas e reproduzidas 
em seu interior e fora dele, por meio de seus fazeres e práticas de cunho educacional. 
Arroyo (1986) diz que a escola tem importante participação nessa distribuição equitativa dos 
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bens culturais. Ao corresponder com o projeto educativo de imposição de normas sociais 
e hierarquização, constitui classes subalternas e corrobora com a criação de cidadãos e 
trabalhadores submissos. 

Sob este tipo de estratégia metodológica que se faz as práticas de ensino e vão se 
produzindo em longo prazo processos de “instrumentalização generalizada da existência 
humana e a destruição material de corpos humanos e populações” (MBEMBE, 2016, 
p.125). O reforço deste modelo engendrado de sujeitos inferiorizados, além de materializar 
a divisão de classe e de seres humanas insurgentes, submetidos a uma estrutura de poder 
que silencia e controla as massas, força “um confronto desconfortável com as verdades dos 
“Outros”. Verdades que foram negadas, reprimidas e mantidas em silêncio, como segredos. 
(KILOMBA, 2012, p. 20.) 

Para “construir a escola possível para a classe subalterna, temos que partir da 
destruição do projeto educativo da burguesia e dos seus pedagogos, feito para a constituição 
de cidadãos trabalhadores formados a imagem de seus interesses de classe” (ARROYO, 
1986, p. 16-17).  Além disso, é urgente substituir os discursos e “a fala do subalterno e 
do colonizado ser sempre intermediada pela voz de outrem que se coloca em posição de 
reivindicar algo em nome de um (a) outro (a)” (SPIVAK, 2010, p.14). É a eficiência dessa 
forma de exercer poder que assegura e dirige pensamento, corrige posturas destoantes 
para que não se propagem posturas avessas. O embrião da alienação é gestado nestes 
moldes, dentro dos espaços públicos e privados desde longa data e todos os esforços 
concorrem para sua permanência.

Não por acaso o acesso à cultura e aos conhecimentos letrados são limitados a 
pequenos grupos desde seus primódios. A própria ideia de educar, formar, letrar, produzir 
um conhecimento sistemaizado, nunca se efetivou como um propósito de formar indivíduos 
críticos. Até por que o projeto de educação foi pensado, desde seu princípio, para produzir 
trabalhadores subservientes. “O objetivo da escola é orientar essa experiência e enrriquecê-
la mediante um trabalho” (CAMBI, 1999, p, 524).

 Baseado nestes princípios, alguns sujeitos que não se reconheçam no lugar de 
subordinado, questionam esses privilégios e reagem reivindicando seus espaços e direitos. 
Por isso, ao refletir sobre a demacação do “lugar de fala de quem as propõem, percebemos 
que essa marcação se torna necessária para entendermos as realidades que foram 
consideradas implícitas dentro da normatização hegemônica” (RIBEIRO, 2017, 34).

Manifestações que se movimentam na forma de contraposição ao que está sendo 
posto e vai se incorporando nas relações e multiplicam-se nas instituições. São elas as 
responsáveis por sinalizar que o modelo de controle e manutenção do status quo, destinado 
para uma parcela reduzida de privilegiados, já não prevalece, pois os novos sujeitos se 
desvinculam dessa lógica de submissão, requerendo o seu lugar de fala.

  O que seria então esse lugar de fala? Pensar lugar de fala é uma postura ética, pois 
“saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões 
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de desigualdade, pobreza, racismo e sexismo” (RIBEIRO, 2017, p.45). Exatamente nesta 
mesma perspectiva Collins (2016) destaca que a localização social comum nas relações 
hierarquizadas de poder são o ponto de partida para a criação de grupos centralizadores, 
cujo intento cuida de descentralizar decisões coletivas tomadas por indivíduos desses 
grupos. 

Por isso que a reflexão a respeito desse lugar de fala se torna necessária, pois o fato 
de estar situado em lugar social inferiorizado, nem sempre é o suficiente para determinar o 
desenvolvimento de uma leitura crítica da realidade, e tampouco impetrar uma consciência 
discursiva a respeito deste ambiente e da ideia que projeta o sujeito denominado como o 
“outro”.

Neste contexto é notório que o distanciamento das matrizes normatizadoras não 
acontece de forma espontânea. Sair da condição de inferioridade requer esforço, haja 
vista que a maior parte dos indivíduos ainda está imersa na “teoria materialista de que 
os homens são produtos das circunstâncias e da educação e de que, portanto, homem 
modificado é produto de circunstâncias diferentes e de educação modificada” (MARX apud 
MÉZÁROS, 2008, p.24). 

Diante do exposto, desmontar o sistema que produz sujeitos alienados, passa pela 
depreciação do conceito de educação unidimensional e, sobretudo, pelo desfacelamento 
de um sistema fechado às mudanças. Um conhecimento enquadrado num ideal de 
funcionalidade para quem o recebe, é um conhecimento produzido e pensado para 
gerar lucros e não para construir uma consciência fluída e crítica da realidade. Situação 
que também afeta os professores, quando estes esquecem que “as circunstâncias são 
modificadas precisamente pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado” 
(MARX apud MÉZÁROS, 2008, p.24) para que possa sair do estado de acomodação e de 
subserviência.

Contrapor-se a esse imperialismo que, desde tempos pretéritos até a atualidade, se 
reafirma assumindo diferentes faces é um desafio dantesco. A violência sistêmica promovida 
contra os indivíduos que buscam novas possibilidades de se ver e estar na sociedade é 
uma grande medida de força que implica em desconstruir a imagem de marginalidade, intui 
desaprender os significantes e significados de símbolos e discursos que foram impressos 
na história de vida desses que sujeitavam-se ao “projeto remotamente orquestrado, vasto e 
heterogênio de se construir o sujeito colonial como o outro” (SPIVAK, 2010, p.47).

Ocupar o segundo lugar em conformidade como o “normal”, é concordar com um 
modelo sistêmico que elege um sujeito com formas, tamanho, tonalidade e sexo, aceitáveis 
e ignora qualquer tipo de contradição, mantendo prevalênte às leis instituídas socialmente, 
numa lógica binária perversa que defende como corretos os pares
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cultura/natureza, eu/mundo, sujeito/objeto, mente/corpo, dentro/fora, bom/
mal, homem/animal, claro/escuro, masculino/feminino, hetero/homo não 
apenas partilham a característica de apresentarem uma hierarquia entre 
o primeiro e o segundo termo, mas se ligam metaforicamente, de forma a 
mutuamente reforçar a relação de subalternidade dos termos que ocupam o 
segundo lugar (GABRIEL, 2014, p.96).

Ancorado nestes pressupostos, a reflexão que se faz supera a ideia de que a 
construção de humanos precisa está atrelada a um modelo específico de sujeitos que 
Royce (2009) descreve como possuidor de uma capacidade-corporal, um indivíduo de 
uma branquitude, masculinidade, cisgeneridade, heterossexualidade porque essas são as 
pessoas que vão decidir quem vai contar, e quando eles vão contar como humanos.

Nesta conjuntura, faz todo sentido repensar o padrão de humanidade. Afinal, esses 
conceitos precisam ser redefinidos por que a humanidade é bem mais plural e diversa do 
que essa uniformidade sugerida. Portanto, “tornar visível o que não é visto, pode também 
significar uma mudança de nível, dirigindo-se a uma camada de material que, até então, 
não tinha tido pertinência alguma para a história e que não havia sido reconhecida como 
tendo qualquer valor moral, estético ou histórico” (FOUCALT apud SPIVAK, 2010, 61).

 Focado nestas premissas, o conhecimento pode ser útil, no sentido de causar uma 
grande revolução não apenas conceitual, mas acima de tudo retirando os indivíduos da 
condição de subalternidade. Situação que os mantém ignorados por conta da sua origem, 
cor da sua pele ou simplesmente porque está na contramão, se autoafirmando, defendendo 
seus próprios interesses, reconhecendo seus corpos, pensamentos, posturas que são 
outras e também existem. 

Esse é o grande diferencial que a educação pode produzir.  Ao retirar a venda que 
esconde os indivíduos de suas próprias visões, potencializa-se sua capacidade de atuação, 
tornando-os importantes e únicos. 

Portanto, a discussão da interculturalidade na formação docente é a base para 
grandes mudanças em todas as esferas sociais na contemporaneidade. Deve ser 
compreendido como um mecanismo de orientação do trabalho do educador, promovendo 
sua autonomia e “diluir esse outro caráter e essa outra lógica com a qual se disfarça nada 
menos que o multiculturalismo neoliberal”. (WALSH, 2019, p. 22).

5 |  UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DECOLONIAL
Acostados a Walsh (2013), tencionamos a prática proposta pela pedagogia 

decolonial. Nela, é retratada uma espécie de desenvolvimento e elaboração de novas 
perspectivas culturais, sociais, políticas e de pensamento, é uma nova visão pedagógica 
que supera as metodologias de ensino e de disseminação do saber que considera 
a pedagogia uma política cultural. Walsh (2013), inclusive, propõe que ela ocorra pela 
pedagogia humanizadora de Paulo Freire e pela perspectiva libertadora de Fantz Fanon.
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Candau (2011) afirma que para que pensemos na construção de práticas pedagógicas 
com base em uma ótica intercultural devemos levar em consideração quatro elementos. O 
primeiro, o reconhecimento das nossas identidades culturais, tendo em vista a importância da 
construção de nossa própria identidade cultural, com relação aos processos socioculturais 
do ambiente em que estamos inseridos; O segundo, o desvelamento do daltonismo cultural 
presente no cotidiano escolar, pois é exatamente através do não enxergar as diversas 
culturas que coexistem no ambiente escolar que o caráter monocultural da cultura escolar 
se estabelece. 

O terceiro é a identificação das nossas representações dos “outros”, o modo como se 
constituem as representações daqueles que consideramos diferentes e os estereótipos que 
se formulam na escola a partir daqui; o quarto trata-se de conceber a prática pedagógica 
como um processo de negociação cultural, pois é preciso, a princípio, que compreendamos 
que, os currículos precisam ser construídos com base em referentes de diferentes universos 
culturais, e em segundo plano, termos a compreensão de que a escola é um espaço de 
crítica e de produção cultural pelas diferentes culturas e linguagens que ela abarca.

Tencionar uma formação docente decolonial é reconhecer que nos constituímos 
tendo por base os processos de colonização, reconhecer que em diversos momentos fomos 
também reprodutores da lógica da colonialidade. Se faz necessário que se descolonize 
as práticas docentes ou, antes disso, os cânones epistêmicos e currículos, bem como a 
própria postura docente, refazendo uma conexão com saberes milenares que estiveram 
presentes no desenvolvimento das sociedades por muito mais tempo que os desenvolvidos 
na modernidade.

É desafiar os saberes compartimentados que ao longo do tempo se enraizaram 
no interior das instituições de ensino se fazendo presentes ainda na contemporaneidade. 
Revisar o pensamento hegemônico tendo como mote o conhecimento tradicional, universal, 
que ainda encontramos no chão dessas instituições, é mostrar resistencia, pois como afirma 
Grada Kilomba (2018), “a academia não é um espaço neutro nem tampouco simplesmente 
um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e erudição, é também um espaço de 
v-i-o-l-ê-n-c-i-a” (p.51). Essa violência que, de acordo com a autora, permeia a academia, é 
a violência epistêmica, que não deve existir em bases de uma formação decolonial.

Nossa formação histórica é marcada pela eliminação física do “outro”, uma forma 
violenta de negar sua alteridade.  A formação docente decolonial deve promover, exatamente, 
uma educação que desvele os conhecimentos considerados universais, que encare as 
proposições que são postas pela falta de igualdade de poder entre os diversos grupos 
socioculturais da nossa sociedade.  Assim, torna-se mais fácil compreender, por exemplo, 
como as diferenças de gênero, raça, classe, se constituiu binariamente e foram inventadas 
para privilegiar determinados grupos em detrimento de outros que, consequentemente, 
foram silenciados; é um modo de nos identificarmos dentro dessa lógica, para que haja uma 
tomada de consciência. E é, por fim, uma maneira dessas práticas chegarem ao alunado. 
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Só assim, poderemos construir um projeto comum, onde as diferenças serão retoricamente 
incluídas.

Ensinar é também respeitar cada pessoa no tangente à classe, raça, gênero, 
sexualidade, territorialidade. Desse modo, é preciso que nos livremos do caráter 
homogeneizador que permeia a escola, pois a partir do momento que pensamos os 
alunos como todos iguais, invisibilizam-se as diferenças que os constituem. Por tanto 
uma formação decolonial aporta-se, essencialmente, em aspectos contrários e esses, são 
práticas que assumem a perspectiva intercultural, multicultural e decolonial. O professor 
pode ser pensado como sujeito político, crítico e ator da transformação social. Esses 
elementos são essenciais para uma decolonialidade na educação, já que movimenta e 
produz insubordinação, rebeldia, num processo de redescoberta e reafirmação dos novos 
papeis e atores sociais.

Como afirma Candau, esses são aspectos que devem ser analisados de maneira 
indissociáveis na prática educacional.

Uma proposta de formação decolonial é um caminho aberto para que enquanto 
profissionais da educação sejamos capazes de observar a nossa atividade e questionar o 
modo que queremos estar/nos colocar na formação. E é preciso mais, faz-se necessário 
que aceitemos o desafio de formar sabendo que teremos que nos formar, também, todos 
os dias.

Pode-se considerar essa mudança de postura como um convite aos educadores a 
assumir uma prática pedagógica voltada para os seres humanos relegados pela hegemonia 
do sistema vigente, por meio do compromisso com a ética do povo. Educar não é um ato de 
opressão, pois “as ciências não subordinam suas descobertas e avanços à emancipação 
humana, nem se quer às necessidades humanas, à felicidade, à erradicação da miséria, 
à garantia de direitos” (ARROYO, 2000, p.109). Somente por meio de uma educação 
que valorize o pleno potencial humano, é que poderemos ter uma formação que exclua a 
educação bancária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em tempos de incertezas e imprevisibilidades, ser professor é um grande desafio, 

pois as mudanças que impactam o campo educativo forçam uma tomada de decisão, 
muitas vezes imediatas e apontam a necessidade cada vez mais de um caráter versátil e 
inteligível. As questões que se apresentam hoje são efêmeras, e requerem conhecimento 
e habilidade para atitudes assertivas. Ou seja, estamos transitando em meio a um terreno 
onde nada se mantém e tudo se desfaz numa velocidade indescritível. 

Neste cenário impetuoso, onde as ações se tornam obsoletas, num tempo incomum, 
dado a automatização das respostas e as replicações de discursos promovidos num dado 
momento, contextualizar a realidade é irrompe com vícios e normatizações, postura que 
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intui perspicácia e destreza. Portanto, a própria formação continuada sugere reformulações 
para dar conta das demandas contemporâneas porque “não estamos apenas a falar de 
palavras, mas também das práticas e das políticas que elas transportam e sugerem” 
(NÓVOA, 2009, p.14).

Assentado nesse turbilhão de acontecimentos, como então pensar uma formação 
dentro da profissão, que prepare o docente para os desafios da sala de aula e ao mesmo 
tempo mantenha o caráter humanizador desse profissional?  Afinal, a sala de aula não 
é o lugar de fala do professor? Como o educador pode exercer esse direito de fala num 
contexto de submissão? O educador pode então ser considerado um sujeito subalterno? 
Ignorar a inércia desse sujeito que margeia as intempéries sociais seria uma maneira de 
cooperar como projeto imperialista neoliberal?

Longe de ter respostas prontas para tudo isso, fica evidente a certeza de que um 
dos recursos infalíveis para a tomada de novos caminhos é o conhecimento. Ele não só 
produz respostas novas como aponta indagações importantes para gerar inquietações 
suficientemente capazes de promover abalos, fissuras e acordar muitos indivíduos do seu 
estado de acomodação e letargia. Práticas intencionalmente produzidas pelas instituições, 
leis e discursos dominantes. Pensar a formação é, acima de tudo, refletir a necessidade 
de remexer em padrões estabelecidos, descortinando caminhos que levem para uma 
nova cotidianidade. Que seja capaz de nos mostrar alternativas pedagógicas inclusivas, 
interculturais, multiculturais, humanistas e emancipatórias.
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