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A Experiencia de
 
Reconhecimento da Diversidade
 

Syomara Deslandes Tindera' 

Co m todo respeito aos integrantes da mesa e a cada pessoa do 
auditorio, gostaria de cornecar dizendo que, stricto sensu, nao 
sou uma especialista. Sou funcionaria de uma Secretaria de 

Governo em Minas Gerais e integrante da primeira turma do pos
graduacao lata sensu do Sistema Integrado de Pos-Craduacao (SIP) da 
Faculdade Latino-Americana de Ciencias Sociais (FLACSO/Sede 
Acadernica Brasil). Quando minha participacao nesta mesa foi proposta, 
senti muita apreensao, mas acabei aceitando com a esperanca de que 
pudessernos trabalhar juntos apesar dessa diferenca quanta ao 
credenciamento do saber. 

Pretendo falar como se fossemos todos portadores de diversidade 
e, a exernplo de Luciana da Silva Barros, que no primeiro momenta 
deste encontro se identificou par marcas de diversidade, gostaria de 
me reapresentar dizendo que me incomoda ser contada como 
subdesenvolvida e sentir-me herdeira de formas de raciodnio que 
parecem se relacionar a pensamento colonizado. 

Como nao especialista, a que posso fazer e trazer alguma coisa da 
pratica e submete-la areflexao. Nao tenho a gra~a nem da Vilma Rejane 
de Medeiros, nem da Zelia Maria de Abreu Paim para cantar casas, 

1 Funcionaria daSec:retaria de Estado deDesenvolvimento Social e Esportes de MinasGeraise integrante daprimeira tunna 
do Sistema Integrado de Pos-Graduacao (SIP) da FLACSO. 



A Experiencia de Reconhecirnento da Diversidade 

mas gostaria de me apoiar em alguns exemplos para tentar fazer com 
que a reflexao passasse por tres pontes. 

• a experiencia do reconhecimento da diversidade intensifica a per
cepcao de demanda, ou consciencia, da enorme necessidade de re
cursos, colocando muito stress na capacidade tanto do governo como 
da sociedade para gerar ambiencia que possibilite vivencia de digni
dade, ou identidade, apontando assim para impasse politico, 

• estamos testemunhando uma serie de chamamentos para tratar em 
conjunto de questoes como estas, 

• arnedida que comparecemos aos espacos de interlocucao propos
tos, levamos diversidade de postura, e e para uma marca de diferenca 
quanto apostura que gostaria de chamar atencao. 

Para evocar a pratica da Secretaria, gostaria de lembrar um encontro 
que reuniu 11 Cornissoes Municipais de Emprego em Aracuaf. Para quem 
nao sabe, Aracuai fica no vale do jequitinhonha e ha quem diga que 0 Vale 
eo Piaui de Minas. A proposta de construcao da Usina de lrape catalisou 
muito interesse e contribuiu para a recorrencia de temas durante todo 0 

dia. Um tema foi a intermediacao. Nao e s6 0 Sistema Nacional de Emprego 
(SINE) ou a Agencia Integrada do Trabalhador (ACIT) que fazem 
intermediacao. 0 que aconteceu 1<1 foram casos de colocar gerentes do 
SINE, vereadores, prefeitos, deputados ou assessores, presidentes de 
comissao de emprego pr6ximos da Centrais Eletricas de Minas Cerais 
(Cernig) e da empreiteira, no empenho de assegurar vaga, e se os casos 
eram engracados, eles tambem falavam da nossa pobreza Freqi.ientemente, 
saia 0 argumento de que ate entao a regiao s6 dispunha de eletricidade, 
mas que agora ia passar a tel' energia. Quando se falava da energia como 
motor de desenvolvimento, vinha abaila a preocupacao com a escala do 
que deveria ser urn desenvolvimento sustentado e 0 reconhecimento de 
que essa escala exigia sacrificio. A agua era preocupacao inegavel e a 
racionalizacao de seu uso tarnbern exigia sacrificio. Tanto em forma de 
denuncia como de auto-acusacao. falava-se da dorninancia de uma 
mentalidade extrativista. Como contra por essa mentalidade anecessidade 
do sacrificio> Uma voz foi peremptoria "quem ficar vai tel' que se sacrificar." 
o silencio dos pequenos produtores parecia uma forma de consentimento, 
um dos mais velhos chegou a dizer que para eles, a vida ja estava no fim, 
mas e os mais jovens> Nao havia perspectiva para os jovens. 

Fazia calor, passava da hora, eo encontro terminava com a seusacao 
que ficava tudo na mesma. Comecamos a limpar 0 espaco que fora 
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cedido e ouco uma mulher dizer como que num desabafo: "ora, deixa 
Deus com seu mundo." 

Parece fala antiga, de urn tempo agrario, apesar de conternporaneo, 
que pode querer dizer que a realidade e entendida como fato dado. 
Aqui neste serninario, que prop6e debater em processo de dialogo 
nao s6 a diversidade mas a harmonizacao de polfticas publicas para seu 
enfrentamento, a pressuposto eque "neste mundo de meu Deus", que 
parece regido pela diferenca, a realidade social nao eentendida como 
urn fato dado mas como fato social continuamente construfdo. Essa 
visao anima e rnobiliza esforco pela co-construcao de rnudanca, Neste 
momenta gostaria de lembrar Manuel Razeto Barry que, na mesa
redonda anterior, pediu atencao para seu relata enquanto "versao 
parcial" explicando que sua preocupacao em nao afirrnar que a realidade 
"era" assim, au assado, era urn "valor". Epara esse valor, como marca 
de diversidade, que pretendo conduzir a reflexao. 

Antes, no entanto, gostaria de lembrar urn outro caso. Estava no 
SINE, em final de expediente, e ouco urn colega perguntar a outro par 
pessoa que vira no atendimento. 0 que perguntou parecia cheio de 
irnpaciencia, parecia nao aguentar mais a frustracao do atendimento 
diario as pessoas das filas do SINE. 0 que respondeu ainda tinha 
paciencia. Percebendo meu interesse, ele disse que entendia a moca 
nao querer a vaga disponivel. Talvez seja importante dizer que esse 
colega nao tern curso superior, a que nao a impede de teorizar sabre a 
que acontece a sua volta. "Eu acho que entendo porque isto acontece," 
ele disse, "eu acho que e porque liberaram a desejo, antes era mais 
facil as pessoas aceitarem qualquer emprego, agora nao. Ela quer coisa 
de televisao, coisa de televisao nao tern." 

Entendido pelo sensa comum, a que ele chamou de liberacao do 
desejo pode ser articulado a efeitos dos movimentos sociais par 
afirrnacao. ernancipacao au ernpoderamento. ao apelo da publicidade 
e estimulo do consume. a promessas embutidas em ideologias, utopias, 
discursos de oportunidades e mudanca, ao anseio de inclusao. A 
concentracao dernografica e as formas de ocupacao dos espacos urbanos 
concorrem tanto para a intensificacao da experiencia de diversidade 
como para a dernonstracao da impossibilidade de geracao de bens au 
services que possam ser utilizados em igualdade de condicoes de usa. 

Urn exemplo simples pode esclarecer a nocao de desigualdade nas 
condicoes de usa au consumo de bens. Nao deve ser raro a testemunho 
de quem ja viu em restaurante de comida aquila doacao de uma 
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"quentinha" para pessoa que, a poucos metros dalf, se senta no meio
fio au sob uma marquise para almocar. Pode-se dizer que a alimento e 
a rnesmo, as condicoes de usa sao diferentes. 

A experiencia da diversidade nao se refere apenas aos processos 
correntes de con scie.ntizacao e r eivindicacao de direitos em 
reconhecimento a drferenciacao de genera, etnias, culturas, geracoes, 
capacidades ffsicas; a diversidade tambern se apresenta como demanda 
par espaco de livre ernergencia das dilerencas individuals. como 
oportunidade de manifestacao das proprias possibilidades do ser humano. 

Uma medida do stress sentido com a intensificacao da demanda em tensao 
com as restricoes asua realizacao pode ser apreendida pela discrepancia 
all divergencia entre tudo que se prega, anuncia au promete e a realidade. 
(Nos que trabalhamos com urn programa educacional devemos pensar 
que podemos de fato estar fazendo mais pramessa que qualificacao 
profissional au social.) Coverno e sociedade tern sua adaptabilidade au 
capacidade de resposta testadas em ambiente onde mudanca de valores, 
como as de deferencia, evidenciam desgaste de sensa de autoridade 
atribufdo a governantes. liderancas ernpresariais, meios de cornunicacao. 
com perda concomitante de confianca e credibilidade. 

Em meio a csta situacao, varies chamamentos (haja vista nosso semina
rial) estao sendo feitos em pral da conducao de debate e encarninharnen
to dessas quest6es em ambito caracterizado pela participacao e pelo pro
posito de equanimidade. Ao se prornover a criacao e manutencao de espa
cos de interlocucao. tenta-se fazer com que a multiplicidade de aportes 
possa ser levada em conta em pracesso de geracao de entcndimcnto e de 
[ormulacao de politicas publicas. Eprocesso complexo em que, como 
bern advertiu a professor Franklin Dias Coelho na primeira mesa-redonda. 
e precise prosscguir dispondo au nao de modelos para a acao. 

Para pramover espacos de interlocucao. parte-se do pressuposto que, 
utilizando recursos da racionalidade, e possivel dar sustentabilidade ao 
processo de dialogo. No entanto, em meio ao processo de comunicacao, 
desgasta-se a valor "racionalidade" a favor de uma ernocionalidade com 
pouco suporte de racionalidade. Epara essa marca de diversidade que 
queria charnar atencao, na rnedida em que parece necessario antecipar 
como essa diterenca havera de fazer diferenca 
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