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PsicanAlise do processo de aprendizagem: algumas reflex~es

ABRAHAH TURKEHICZ
Assessor em Psican4lise
Secretaria Hunicipal de Educa~~o,POA

Escola é lugar de aprender. Por mais que as
institui~6es se criem com determinada finalidade original e, a
medida que elas v~o construindo a sua histOria, seus objetivos
v~o se afastando daqueles originais, n~o me parece que j4 esteja
impregnado na nossa cultura que a escola tenha deixado de ser o
lugar de aprender. Se ela vem deixando de ser este lugar - e vem!
- deve-se menos a elabora~6es crIticas e reflex~es consistentes
que indiquem a necessidade de uma mudan~a de rumos e mais a uma
slndrome geral de pervers!o das institui~Oes brasileiras em que
os mesmos 6rg!os governamentais que sustentam a escola püblica
encarregam-se de esvaziA-la pouco a pouco, completamente
desinteressados, na pr4tica, de que elas cumpram aqueles
objetivos que eles mesmos anunciam pelas vias oficiais como dando
sentido a escola. Desviando os or~amentos püblicos da educa~!o
para outros fins vai-se aviltando aos poucos os salArios dos
professores, induzindo-os a ocupar mais seu tempo dando aulas e
sacrificando os investimentos na sua melhor qualifica~~o
profissional, levando para a escola privada os professores mais
talentosos pois estes s~o al melhor remunerados ou diretamente
estimulando que os professores se dediquem a outras atividades
profissionais através das quais possam manter um padr!o de vida
mais digno. Ha verdade, vai se tornando efetiva uma estratégia
polltica deliberadamente planejada e executada na dire~!o de
descomprometer o Estado com a educa~!o. E é este mesmo contexto
de empobrecimento geral que vai estimulando um achatamento de
expectativas e exigéncias por parte dos alunos, mais ocupados com
a formalidade de serem aprovados e livrarem-se o mais rapido
posslvel de sua condi~!o de alunos para ingressar no mercado de
trabalho do que em aprender conteddos e criar conhecimentos, do
que em cultivar sua imagina~~o criadora e inteligéncia para ir
produzindo hipOteses, discuti-las e, neste processo, ir
exercitando e desfrutando de sua inteligéncia. [neste contexto
de sangria da escola - e n!o é sO na escola que ocorre esta
sangria - que se vai assistindo a um desvio das suas fun~Oes
originais, onde seus porta-vozes passam a apregoar uma escola
cujas fun~6es principais sejam as de guarda e alimenta~~o das
crian~as que nela se encontrem. H40 se trata de ser contra a
guarda e a alimenta~40 oferecidas pela escola para seus alunos,
sen~o na medida em que sejam satisfeitas estas pr~-condi~6es para
que possa ocorrer o processo de aprendizagem e n40 relegando este
processo a condi~!o de secundario. A escola que guarda e alimenta
os seus alunos sem ensina-los esta, na verdade, criando um
exército de fracassados, pessoas que v!o deixando de confiar na
sua inteligéncia e nas suas capacidades de cria~!o, circulando
socialmente no amplo sub-mundo dos submissos e dependentes,
pessoas destinadas a receberem orden s e executa-las sem qualquer
reflex!o, para voltar a ficar disponlveis para receberem novas
ordens.

1



Escola é lugar de aprender. Tal como podemos ver o
contexto brasileiro pela descri~!o acima, essa afirma~ao se torna
uma bandeira de luta, mais do que qualquer outra coisa. Investir
em que a escola possa ir voltando a ser um lugar onde se aprenda
passa a ser uma meta a atingir. Revisitar e repensar as
concep~Oes sobre como ocorre este processo de aprendizagem é
parte desta trajet6ria.

Hao há conhecimento que se produza sem obstáculo.
Convém pensar que a escola é uma aquisi~ao relativamente recente
da humanidade, que já produzia conhecimentos muito antes de
produzir esta institui~ao. E a produ~ao des tes conhecimentos
tinha - e tem - que ver com as limita~Oes que a realidade, tal
como ela se apresentava, impunha a seus habitantes. Has urna
realidade só é limitada diante dos olhos de que a possa ver
assim. A realidade nao é, por si só, nem limitada nem generosa.
Ela simplesmente se apresenta de uma determinada forma, a que
tenha num certo momento de sua hist6ria. Ha quem possa sentir-se
insatisfeito com o que lhe é oferecido. Este padecera de uma
sensa~ao peculiar, que podemos chamar genericamente de a falta.
Podemos aperceber-nos dela e referi-Ia de varias formas, que se
exemplificam a seguir: insatisfa~ao, agonia, angustia, duvida,
incerteza, despreparo, vacila~ao, desespero, etc. E facil
constatar que se trata de sentimentos desagradaveis, que os que
nos sentimos habitados por eles preferirlamos encontrar uma forma
de livrar-nos deles. E é justamente no esfor~o para livrar-nos
des tes sentimentos desagradAveis que podemos ir descobrindo mais
alternativas do que aquelas de que dispunhamos até entao. E neste
contexto tenso, atravessado no mlnimo por uma inquieta~ao, que
podemos ser surpreendidos pela nossa inteligéncia. Este processo,
mesmo sorrido, nao é capaz de expulsar de si o prazer que ele
também contém. Um prazer resultante de, pelo menos, dois outros
tipos de prazer ai incluidos. Por um lado, o de ter criado uma
nova alternativa, de ter podido enriquecer-se com ela, de ter
ampliado seus horizontes com seus pr6prios meios: em linguagem
psicanalltica, prazer sublimatOrio. Por outro lado, o prazer de
sentir-se capaz de superar um problema, de nao ter ficado
imobilizado pelo sofrimento ou pela falta mas de ir adquirindo,
ante si mesmo, créditos como criador, confian~a em sua capacidade
de achar solu~Oes para questOes que se apresentem, uma espécie de
saldo a favor que permita ao sujeito ficar menos imobilizado
diante de um novo obstaculo que venha a ter, antes mesmo de saber
qual serA: em psicanAlise se conhece como prazer narcisista. Se o
sujeito nao puder contar com um minimo de conhecimento e
confian~a a respeito de sua própria capacidade de construir
hipóteses, serA muito dificil que possa sequer lan~ar-se no
processo de aprendizagem. Estas condi~Oes mencionadas, podemos
chama-Ias condi~6es pslquicas, seriam: a) o registro da falta; b)
algum nivel de sofrimento da falta; c) prazer sublimatório pela
constru~ao de novo s circuitos; d) prazer narcisista pelo
acréscimo de confian~a na própria capacidade. Outra forma, também
util, de poder enfocar e apreciar estas condi~Oes psiquicas, é
pelas suas auséncias e pelos efeitos que estas auséncias sao
capazes de produzir.

Vejamos: a falta da falta é a plenitude. No campo do
conhecimento é o saber pleno, ou seja, a certeza. Ha medida em que
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nos encontremos assegurados por certezas plenas, n~o nos parecer'
que tenhamos que buscar algo desconhecido, algo a mais que possa
oferecer algum tipo de satista~&o que n~o tenhamos. A certeza
encerra o caminho da busca, nos taz sujeitos suficientes. AIgu~m
que esteja habitado pela certeza n~o tem porque propor-se nem
aceitar um convite para aprender: ja sabe! Ele pode, isto sim,
considerar-se apto para ensinar, para espalhar seus valiosos
conhecimentos para o mundo daqueles que n&o tenham o privil~9io
de conhecé-Ios e, assim, aceder a certeza.

Sendo assim, o sofrimento a que estara exposto sera
diferente do da insatista~Ao, do descontorto pela lacuna. Tendera
a ser o sofrimento da incompreensAo, produto da ignorAncia ou
falta de sensibilidade dos outros. A falta fica, assim, expulsa
de dentro de si e é passlvel de ser encontrada somente tora do
pr6prio sujeito: aos out ros lhes taIta compreens&o, lhes taIta
sensibilidade, lhes taIta discernimento, etc. Imerso na sua
certeza, o sujeito tendera a aproximar-se preterencialmente de
quem também o reconhe~a como possuidor desta verdade. Os que n~o
o fa~am, sub-mortais que insistem em preservar a sua cegueira,
lhe merecer!o gestos que v~o desde as interminaveis e
imobilizadoras queixas - e lamentos e magoas e rancores - até, na
hip6tese mais otimista, uma espécie de comisera~Ao pseudo-
generosa.

A auséncia do prazer sublimat6rio é a repeti~ao. Nao
nos encontraremos mais com um sujeito passlvel de ser tomado de
surpresa por sua inteligéncia mas alguém condenado a interminavel
repeti~ao de verdades absolutas. Ueste contexto, de onde foi
banido qualquer espa~o que pudesse estar dedicado ao novo, s6
existe lugar para o mesmo, matéria prima do aborrecimento, da
monotonia, que sao, no final das contas, varia~6es sobre o tema
da mesmice.

O prazer narcisista a que nos referimos anteriormente
merece uma reflexao um pouco mais demorada pois haviamo-nos
referido a sua natureza: a satisfa~ao de sentir-se capaz de
encontrar uma solu~~o ali onde antes nAo se dispunha de nenhuma.
Has é um prazer que vale para um problema singular e uma solu~ao
singular. nao nos assegura, como é facil imaginar, de que sejamos
capazes de resolver qualquer outro problema. Devemos, para ser
mais precisos, talar em prazer narcisista parcial, para
caracterizar sua condi~Ao singular, valida para um determinado
momento especifico. A auséncia deste prazer narcisita parcial
pode evidenciar-se de varias formas, das quais queremos registrar
pelo menos duas. Urna delas é a auséncia de qualquer prazer
narcisista. Trata-se daquelas pessoas que tenham construido urna
imagem de si na qual se consideram incapazes de confiar nas suas
produ~Oes, de contiar nas hip6teses que elas mesmas construam.
Considerando-se incompetentes a priori, consideram toda as suas
produ~Oes como desprovidas de valor, indignas de qualquer
considera~!o e, portanto, consideram t!o despreziveis as suas
produ~Oes quanto se consideram desprezlveis a si mesmas. E o
estilo melanc6lico. Toda e qualquer atribui~&o de valor esta
destinada aos outros e n&o a si mesmas. Esta pessoa pode sentir
algum tipo de satista~!o narcisista quando alguma destas outras
pessoas por ela valorizadas lhe atribuam algum valor, quando
alguém de fora lhe invista com algum valor que ela esta
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convencida que nao tem e até se sente constrangida por lhe ser
atribuiido isso. Nao é raro que elas expulsem de si este valor
atribuido, considerando-o um equivoco de quem o atribuiu. Quando
nao ocorre assim, seu prazer costuma durar enquanto haja um valor
que lhe seja atribuido por alguém de fora. Outra forma do prazer
narcisista parcial estar ausente é pela presen~a da onipoténcia
narcisista. Este atributo implica que a pessoa se sinta portadora
de um saber e poder extraordinario, dominando com plenitude e
desenvoltura o campo dos conhecimentos, equivalente com o que
descreviamos para o portador da certeza, que nao passa de uma das
tormas desta plenitude narcisista.

Insistimos, até aqui, na existéncia destes dois
conjuntos de características, que sao, por um lado: a falta, a
insatista~ao, o prazer sublimatOrio e o prazer narcisista
parcial; e por outro lado: a certeza, a incompreensao, a
repeti~ao, a auséncia de prazer narcisista e a onipoténcia
narcisista como antagOnicas. O primeiro destes conjuntos é
condi~ao psiquica necessaria para que se produza o proceso de
aprendizagem, enquanto que o segundo (auséncia do primeiro) é
obstAculo e impedimento para que ocorra a aprendizagem.

Has nOs, os humanos, sabemos que nao somos tao
maniqueistas quanto esta descri~ao acima proposta, um de cujos
objetivos é exatamente acentuar os tra~os diferenciais chegando,
talvez, até a uma caricatura. Hao ha ser humano, por mais
original e abundante que seja a sua capacidade de produzir
conhecimentos, que possa prescindir, em algum momento, do
descanso na certeza e na repeti~ao. E' tentador, para quem quer
que seja, poder usufruir dos prazeres da onipoténcia narcisista.
E' compreensivel que tanto desconhecimento, que tanta
insatisfa~ao, possa produzir-nos cansa~o, dese jo de simplesmente
apagar este sofrimento do nosso pensamento. E uma das formas mais
comuns de descansar deste tipo de desgarramento é a repeti~ao. Ha
repeti~ao, descansamos da originalidade. Ficamos mais aliviados
de nao sermos surpreendidos por algo que jamais haviamos
imaginado. Tao repousante pode ser a repeti~ao que vamos
encontrar neste refügio um sem nümero de aposentados da vida. Has
nOs humanos, que sabemos da dor das renüncias, dos dese jos
interminavelmente empilhados, sabemos também da dor do
aprisionamento, da mesmice e do tédio. A repeti~ao-refügio pode
tornar-se repeti~ao-prisao. HA nesta repeti~ao uma morte
prematura capaz de lan~ar-nos de volta A vida. Assim oscilamos,
como entre o sono e a vigilia.

Se é verdade que estes circuitos de produ~ao de
conhecimentos absolutamente nao necessitam da escola para
ocorrer, nao ha porque pensar que nao possam acontecer nela. Pelo
contrario: se a escola nao puder ser sede des tes circuitos
enriquecedores, tera se divorciado de seus objetivos mais nobres.
E é o professor - mais uma vez - um dos principais protagonistas
destes processos. Versao humanizada dos conhecimentos acumulados
da humanidade, em carne e osso, o professor esta ao alcance do
aluno, ali no seu quotidiano escolar (e muitas vezes extra-
escolar). E tem, entre outras, a fun~ao de dar vida a este
repertOrio de conhecimentos construidos coletivamente e fazé-Ios
acessiveis ao mundo dos seus alunos. Oferecé-Ios, favorecer que
os alunos se interessem por este universo de produ~Oes humanas e
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acompanhá-Ios nestes roteiros da cria~&o e da inteligéncia é
tarefa e deleite do professor.

As refelx6es aqui propostas indicam também outras
formas de agir para o professor. A constru~&o de urna nova
hip6tese é a forma da inteligéncia existir no homem. E como o
aluno pode realizar esta constru~~o diante do professor, este
terA urna excelente oportunidade de reconhecer no seu aluno
méritos para ingressar no mundo dos inteligentes. E poder
testejá-Io com seu possuidor que, talvez, nem sequer seja capaz
de reconhecé-Ios, muito menos de considerar que mere~am ser
festejados.

Pensar a proposta didática de tal forma que sejam
apresentadas soba a forma de quest6es que excitem a imagina~&o
das crian~as, quest6es selecionadas com cuidado e sensibilidade
para que n&o sejam de tal complexidade que desestimulem o
exerclcio da constru~&o dos conhecimentos imobilizando a
criatividade dos alunos e promovendo que se sintam fracassados,
por um lado e, por outro, quest6es de tAo fAcil solu~Ao que sejam
aborrecidas e desinteressantes para os alunos. Situa~Ao bastante
complexa para o professor, que requer de seu talento docente,
pois implica ter presente as variantes individuais de cada um dos
seus alunos. Se isto é difilcil de pensar e de tazer - e
reconhecemos que é - nAo vemos na padroniza~!o da atitude do
protessor urna alternativa que nAo seja evitar o seu problema
didAtico transferindo-o para o aluno.

Ha, ainda, o aluno que possa demorar-se no ambito da
certeza. Seja porque se considere sabedor, conhecedor do assunto,
portanto em condi~6es de superioridade com rela~~o aos seus
pares; seja porque se considere incapaz de aprender, desequipado,
fracassado a priori. Tem, nestes casos, o professor a incOmoda
fun~~o de desacomodar seu aluno desta certeza. Situa~~o ingrata:
criar um contlito onde ele n~o existia. Has também situa~Ao de
vida: sem esse conflito nAo hA possibilidade de constru~~o de
novos conhecimentos, de amplia~~o dos horizontes deste sujeito.
Se o professor precisar usar do poder emanado de sua autoridade
para este fim, n~o vemos porque nAo o ta~a.


