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Introdução
Entre as belezas e quenturas do Norte de Minas: uma breve apresentação
do povo Xakriabá
Um recorte das produções acadêmicas sobre deficiência e povos indígenas
do Brasil
O corpo performado com e sem deficiência: as contribuições da Teoria
Ator-Rede
“Aqui sou guia, lá sou guiado”: a afecção de uma cegueira simulada e o
surgimento de um corpo sem deficiência
Considerações Finais

In tro du ção
As de no mi na ções que acom pa nham a dis cus são sobre a de fi ci ên cia
ao longo dos sé cu los cri a ram ca te go rias ci en tí fi cas, di ag nós ti cos,
pro ces sos de ins ti tu ci o na li za ção, for mas de so ci a li za ção, me to do lo‐ 
gias de en sino que foram mol dando olha res e prá ti cas em re la ção às
pes soas que apre sen tam di fe ren ças cor po rais, sen so ri ais, cog ni ti vas.
Tais nomes, mui tas vezes na tu ra li za dos e in cor po ra dos às re la ções
so ci ais, es con dem his tó rias e pro ces sos com ple xos que dizem res‐ 
peito a ide ais so ci ais, po si ções de poder e hi e rar quias mui tas vezes
pouco pro ble ma ti za das.

1

Con si de rando esses as pec tos, este ar tigo aborda a te má tica da de fi ci‐ 
ên cia no con texto do povo in dí gena Xa kri abá (Minas Ge rais) e visa
dis cu tir como os cor pos são cons ti tuí dos com e sem de fi ci ên cia a
par tir das prá ti cas de cir cu la ção do co nhe ci mento pre sen tes nesse
povo e da noção de per for mance, tal como pro posto pela Te o ria Ator- 
Rede (La tour, 2012). Em con tex tos nos quais as de no mi na ções da de ‐
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fi ci ên cia se en con tram menos ins ti tuí das e cris ta li za das, in ter ro gar
como os povos in dí ge nas lidam com as di fe ren ças cor po rais, cog ni ti‐ 
vas, so ci ais, pode se con fi gu rar como um ca mi nho po tente para o en‐ 
ten di mento da per ti nên cia da noção de de fi ci ên cia para cos mo vi sões
não- hegemônicas. Tal ca mi nho per mite, ainda, ques ti o na men tos em
torno da na tu ra li za ção dos lu ga res so ci ais con fe ri dos às pes soas com
de fi ci ên cia nas so ci e da des oci den tais e dos mo vi men tos de re pro du‐ 
ção des sas vi sões em re la ção aos povos in dí ge nas.

Para for mu lar essas ar ti cu la ções, o texto se ini cia com uma breve
apre sen ta ção de dados re la ti vos aos povos in dí ge nas bra si lei ros e,
mais es pe ci fi ca mente, ao povo in dí gena Xa kri abá, Em se guida, são re‐ 
to ma dos es tu dos aca dê mi cos que pro ble ma ti zam a ques tão dos cor‐ 
pos com e sem de fi ci ên cia nos povos ori gi ná rios bra si lei ros, bem
como con cei tos da Te o ria Ator- Rede (TAR), que fun da men ta ram a re‐ 
a li za ção da observação- participante, ocor rida no Ter ri tó rio In dí gena
Xa kri abá entre os anos de 2017 e 2019.

3

Entre as be le zas e quen tu ras do
Norte de Minas: uma breve apre ‐
sen ta ção do povo Xa kri abá
Con forme dados do Censo re a li zado pelo Ins ti tuto Bra si leiro de Ge o‐ 
gra fia e Es ta tís tica (IBGE), de 2010, 896 mil pes soas se de cla ra ram in‐ 
dí ge nas nesse ano, sendo que, des tes, 36,2% vi viam em área ur bana e
63,8% na área rural. Em 2010, esse nú mero de pes soas se en con trava
dis tri buído em 305 et nias e o país con tava com o re gis tro de 274 lín‐ 
guas in dí ge nas di fe ren tes, o que aponta a im pos si bi li dade de pen sar‐ 
mos em uma uni ci dade cul tu ral in dí gena no Bra sil. Se pen sar mos
com pa ra ti va mente em re la ção a sé cu los pas sa dos, po de mos ob ser var
que esse nú mero so freu grande de clí nio a par tir da che gada dos por‐
tu gue ses em 1500. Nesse sen tido, Freire (2004) re toma o tra ba lho re‐ 
a li zado pelo lin guista tcheco Cest mir Lou kotka em 1968, onde o pes‐ 
qui sa dor re lata a exis tên cia de mais de 1.300 lín guas fa la das em torno
do sé culo XVI, o que in dica a perda de um riquís simo com plexo lin‐ 
guís tico ao longo do tempo.
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Um outro ponto a ser des ta cado se re fere à cons ti tui ção das cos mo‐ 
lo gias in dí ge nas por en ti da des hu ma nas e não- humanas, o que dá
lugar a di ver sos seres hí bri dos, com pro vando a in dis so ci a ção
homem- natureza-cultura para os povos ori gi ná rios. Vi vei ros de Cas‐ 
tro (2004) de fine essa mul ti pli ci dade como mul ti na tu ra lismo, ou seja,
uma cul tura e múl ti plas na tu re zas, on to lo gias va riá veis, em que “a
con cep ção ame rín dia su po ria, ao con trá rio, uma uni dade do es pí rito
e uma di ver si dade dos cor pos. A cul tura ou o su jeito se riam aqui a
forma do uni ver sal, a na tu reza ou o ob jeto a forma do par ti cu lar” (p.
226).

5

Do ponto de vista ge o grá fico, a Re gião Su deste, onde se con tex tu a li‐ 
zou a nossa pes quisa, é con si de rada a quarta re gião em nú mero de
pes soas in dí ge nas, sendo Minas Ge rais o se gundo es tado com maior
nú mero de re si den tes in dí ge nas, dividindo- se em de zoito et nias,
con forme o Cen tro de Do cu men ta ção Eloy Fer reira da Silva (CE DE‐ 
FES, 2020): Ma xa kali, Xa kri abá, Kre nak, Aranã, Mukuriñ, Pa taxó, Pa‐ 
taxó hã- hã-hãe, Catu- Awá-Arachás, Ka xixó, Puris, Xukuru- Kariri,
Tuxá, Ki riri, Ca no ei ros, Ka makã, Ka rajá, Gua rani e Pan ka raru 1. Os Xa‐ 
kri abá, tam bém co nhe ci dos como os an ti gos ha bi tan tes do Vale do
São Fran cisco (Cor rea, 2018), são con si de ra dos o maior grupo in dí‐ 
gena do es tado de Minas Ge rais. Dados apon tam que 67,7% da po pu‐ 
la ção do mu ni cí pio de São João das Mis sões, ci dade onde se en con tra
grande parte dos Xa kri abá, autodeclararam- se in dí ge nas no Censo,
com pu tando 7.936 pes soas na época (IBGE, 2010). To da via, tais dados
di ver gem de ou tros, po dendo ocor rer uma va ri a ção entre 9.196 pes‐ 
soas (FU NASA/ISA, 2022 2) e 11 mil in dí ge nas (Cor rea, 2018). A Terra
In dí gena Xa kri abá (TIX) localiza- se, por tanto, ao norte do es tado de
Minas Ge rais, à es querda das mar gens do Rio São Fran cisco, no mu ni‐ 
cí pio de São João das Mis sões, fa zendo di visa ter ri to rial com os mu ni‐ 
cí pios de Ita ca rambi, Cô nego Ma ri nho e Mi ra vâ nia. Porém, esse úl‐ 
timo não cor res ponde ao ter ri tó rio ori gi nal desse povo.

6

Nas ter ras Xa kri abá, a ve ge ta ção pre do mi nante é o cer rado e as es ta‐ 
ções das águas e es ti a gem são bem- demarcadas, sendo per ce bi dos
pe río dos mai o res de seca ou es ti a gem em com pa ra ção aos de chuva
ou das águas. Esses es tá gios bem de fi ni dos pos si bi li tam que se vis‐ 
lum brem di fe ren tes to na li da des de cores. No tempo da seca, pode- se
ad mi rar as di ver sas nu an ces de mar rom das es tra das de terra, em
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uma es cala de cores que atinge uma va ri e dade de tons de cáqui, en‐ 
glo bando ainda tons aver me lha dos, ala ran ja dos e roxos.

O povo Xa kri abá faz parte dos povos que con vi ve ram for te mente com
a co lo ni za ção desde a che gada dos por tu gue ses ao Bra sil, pois com‐ 
pu se ram a pri meira rota de dis per são dos co lo ni za do res. Tal mes ti ça‐ 
gem foi re pro du zida nos re la tos do fran cês Saint- Hilaire, no ano de
1817, como des taca Cor rea (2018). Até o sé culo XVII, de acordo com as
pa la vras de Silva (2018), o povo Xa kri abá tinha a sua cul tura pre ser‐ 
vada, ou seja, sem a in ter fe rên cia ou in fluên cia dos não- indígenas. Tal
re a li dade se mo di fi cou no final do mesmo sé culo, com a che gada do
Ban dei rante pau lista Ma tias Car doso de Al meida, res pon sá vel por di‐ 
zi mar parte dos Xa kri abá e es cra vi zar os que per ma ne ce ram vivos,
utilizando- os como força bra çal na cons tru ção de es tra das e igre jas.
Com isso, os so bre vi ven tes se viram obri ga dos a aban do na rem suas
prá ti cas ri tu a lís ti cas e cos tu mes, o que re fle tiu na uti li za ção de sua
lín gua ma terna e em sua re li gi o si dade. Atu al mente, os Xa kri abá
comunicam- se co ti di a na mente na lín gua por tu guesa, com a pre sença
de al gu mas pou cas pa la vras em Akwén- Xakriabá.

8

A par tir dessa breve con tex tu a li za ção, pas sa re mos a fo ca li zar pes qui‐ 
sas re a li za das no Bra sil sobre a ques tão da de fi ci ên cia e povos in dí ge‐ 
nas, o que nos per mi tirá uma maior apro xi ma ção com cos mo vi sões
não he gemô ni cas que evi den ciam ou tras per cep ções sobre as di fe‐ 
ren ças cor po rais, suas si tu a ções de emer gên cia e seu al cance co mu‐ 
ni tá rio. Ao fazê- lo, ve ri fi ca mos que a noção de de fi ci ên cia tam bém se
trans forma, ampliando- se para ou tras vi sões de mundo e de for mas
de in te ra ção.

9

Um re corte das pro du ções aca dê ‐
mi cas sobre de fi ci ên cia e povos
in dí ge nas do Bra sil
Cada povo in dí gena tem suas es pe ci fi ci da des quanto à as so ci a ção
corpo- deficiência, não ha vendo uma pa dro ni za ção, como in di cam os
es tu dos sobre o tema que pau ta re mos neste tó pico.

10

A par tir de um le van ta mento bi bli o grá fico re a li zado em bases de
dados como o Por tal de Pe rió di cos e na Bi bli o teca Di gi tal de Teses e
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Dis ser ta ções da Capes e a Bi bli o teca Di gi tal da Fa cul dade de Edu ca‐ 
ção da Uni ver si dade Fe de ral de Minas Ge rais (UFMG), tendo como
des cri to res os ter mos “in dí ge nas com de fi ci ên cia”, “in dí ge nas sur dos”,
“sur dos in dí ge nas”, “aten di mento edu ca ci o nal es pe ci a li zado”, “edu ca‐ 
ção es co lar in dí gena”, “in tér prete de lín gua de si nais in dí gena”, foram
lo ca li za dos 25 (vinte e cinco) tra ba lhos aca dê mi cos de di fe ren tes re‐ 
giões bra si lei ras sobre o tema pes qui sado. Essas pro du ções foram
pu bli ca das entre os anos de 2008 e 2022, e abran gem di fe ren tes et‐ 
nias e te má ti cas. Para re a li za ção desse le van ta mento, não foram uti li‐ 
za das fon tes ofi ci ais dos des cri to res por que as fon tes lo ca li za das não
con tem pla vam o ob jeto de es tudo fo ca li zado no ar tigo.

Para di fe ren ciar a tô nica dos tra ba lhos, foi feita uma di vi são dos mes‐ 
mos em duas par tes. Na pri meira, reu ni mos as pro du ções que dis cu‐ 
tem, den tre ou tros as pec tos, a re la ção da de fi ci ên cia com an ces tra li‐ 
dade, es pi ri tu a li dade, marginalidade- pertencimento. E na se gunda
parte, des ta ca mos pes qui sas que têm a Edu ca ção Es co lar In dí gena no
Ter ri tó rio In dí gena Xa kri abá como con texto.

12

Co e lho (2011) su bli nha a as so ci a ção de fi ci ên cia e es pi ri tu a li dade na
per cep ção do povo Guarani- Kaiowá. A con cep ção de de fi ci ên cia, de
um modo geral, é ana li sada em seu tra ba lho e se re la ci ona a fa to res
como má ali men ta ção ou ar ti cu lada à “[...] crença de que a cons ti tui‐ 
ção dos in di ví duos seria de ter mi nada por en ti da des me ta fí si cas [...].”
(p. 76). Isso con duz à visão de que a “ma neira de ori gem” da pes soa
com de fi ci ên cia deve ocor rer de forma di fe rente dos de mais Guarani- 
Kaiowá e re la ci o nada a as pec tos es pi ri tu ais e pu ni ti vos.

13

Ao re a li zar sua pes quisa sobre as re a ções e sen ti men tos de uma mãe
Guarani- Kaiowá em re la ção ao seu filho com pa ra li sia ce re bral (PC),
So a res (2009) ex plica que a cri ança com de fi ci ên cia pos sui di fe ren tes
re pre sen ta ções den tro desta etnia. A au tora as si nala que para os avós
e pais, ini ci al mente, há uma di fi cul dade de acei ta ção da de fi ci ên cia e
que a per mis são pelos pais à apro xi ma ção e con vi vên cia com a cri‐ 
ança pos si bi li tou a su pe ra ção de tal di fi cul dade. A re pre sen ta ção da
de fi ci ên cia pelos fa mi li a res, em suas pa la vras, en volve fa to res re la ci o‐ 
na dos à ges ta ção, à re la ção entre o casal e à pró pria es tru tu ra ção fa‐ 
mi liar. Em bora sua pes quisa tenha ocor rido na As so ci a ção de Pais e
Ami gos dos Ex cep ci o nais (APAE) de Dou ra dos (Mato Grosso do Sul),
onde estão ma tri cu la das di ver sas cri an ças das et nias Guarani- Kaiowá
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e Te rena, So a res (2009) res sal tou que a opção por se tra ba lhar ape nas
com uma cri ança Guarani- Kaiowá com pa ra li sia ce re bral (PC) se deu
pelo fato de so mente ela pos suir “[...] um di ag nós tico fe chado nos
múl ti plos as pec tos do seu de sen vol vi mento.” (So a res, 2009, p. 57).

No tra ba lho, foram des cri tos sen ti men tos como tris teza e culpa por
parte da mãe, que re la tou estar to mando pí lula an ti con cep ci o nal à
época da ges ta ção e des co nhe cer que es tava grá vida, acre di tando que
este era um dos fa to res que le va ram seu filho a nas cer com a PC. Tais
sen ti men tos somam- se à sen sa ção de nor ma li za ção pelas “cir cuns‐ 
tân cias da vida” e tam bém a re la ção da de fi ci ên cia com o so bre na tu‐ 
ral, relacionando- se com a cul tura deste povo.

15

A re la ção da de fi ci ên cia com a cos mo vi são in dí gena é re la tada por
Araújo (2014) ao in ves ti gar o sen tido dado ao termo “es pe cial” pelos
Ka ri tana, quando des cre vem al guns de seus pa ren tes. A res pon sa bi li‐ 
dade de se gerar fi lhos com de fi ci ên cia recai sobre a mãe, o que oca‐ 
si ona grande so fri mento para estas mu lhe res. Uma outra atri bui ção
dada à exis tên cia de Ka ri tana com de fi ci ên cia relaciona- se ao con tato
entre in dí ge nas e não in dí ge nas, sendo afir mada, pelos Ka ri tana, a
não ocor rên cia de de fi ci ên cias quando vi viam nas ma lo cas, no mato,
e con fe rindo esse con tato a uma fra queza do corpo das mu lhe res in‐ 
dí ge nas. En tre tanto, foram re la ta das si tu a ções si mi la res que não se
re la ci o na vam à vi vên cia com os não in dí ge nas.

16

Outro as pecto men ci o nado como causa para o nas ci mento de cri an‐ 
ças con si de ra das es pe ci ais ligava- se ao fato de a mu lher não ter
apren dido a amar o seu ma rido, sendo o amor entre o casal algo
muito im por tante para esse povo. Os Ka ri tana tam bém ob ser vam as
es pe ci fi ci da des dos cor pos de seus pa ren tes “es pe ci ais”, atribuindo- 
lhes qua li fi ca ti vos, de acordo com os re la tos de Araújo (2014), como
“feios, er ra dos e ruins” (p. 146). Além disso, tal per cep ção, so mada aos
rom pan tes de fúria pelos es pe ci ais, os as se me lham aos ogros das
matas.

17

Ao bus car ana li sar as con cep ções que os Waiwai e os Yanomami têm
acerca da de fi ci ên cia, e como tais con cep ções im pac tam na vida das
pes soas com de fi ci ên cia, Ma chado (2016) ex plica que tais pes soas
ainda encontram- se em si tu a ção de vul ne ra bi li dade, prin ci pal mente
em lo cais com menor in te ra ção com os não in dí ge nas, re la ci o nando
esse dado não ape nas às “ques tões cul tu rais cor res pon den tes à fra gi ‐
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li dade de so bre vi vên cia das cri an ças com de fi ci ên cia, bem como em
as pec tos so ci ais, re la ci o na das aos gru pos so ci al mente ex cluí dos” (p.
92). Como nos re la tos an te ri o res, a exis tên cia de uma de fi ci ên cia para
o povo Yanomami pode relacionar- se a ques tões so bre na tu rais, como
“um des con ten ta mento dos deu ses com seus pais ou uma pró pria
ma ni fes ta ção ma ligna em forma de cri ança” (p. 95). Ma chado (2016)
diz que em razão da de fi ci ên cia não ser con si de rada pelos Yanomami
como do ença, não há uma busca por tra ta men tos para essas pes soas.
Ou seja, a de fi ci ên cia não afeta o povo Yanomani ao ponto de levá- los
a bus car uma cura.

Di fe rente dessa pers pec tiva, no caso dos Ma cuxi e dos Wa pi xana, a
afec ção pela de fi ci ên cia pro move ou tras agên cias e as so ci a ções. Em
re la ção a esses dois povos, Ma chado (2016) des taca a busca pelo au xí‐ 
lio na me di cina não in dí gena, em bora isso não mi ni mize a an gús tia e
o so fri mento de se ter uma cri ança com de fi ci ên cia por parte deles.
Em uma das en tre vis tas re a li za das pela au tora ainda é des crito que,
mesmo re ce bendo os cui da dos bá si cos, nada é es pe rado des sas cri‐ 
an ças.

19

Em re la ção aos Yanomami, Ma chado (2016) res salta que as for mas
como se re la ci o nam com a de fi ci ên cia apa re cem de di ver sas ma nei‐ 
ras. A es co lha feita pelo pajé Tukuyari é con trá ria aos re la tos an te ri o‐ 
res que as so ciam a de fi ci ên cia a uma mar gi na li dade. Frente ao seu
filho com Sín drome de Down, o pajé de mons trou in te resse em
transformá- lo em seu su ces sor. Quanto aos Waiwai, a au tora des taca
que, pela pro xi mi dade com os não in dí ge nas e, por isso, pela con ver‐ 
são ao cris ti a nismo e va lo ri za ção dos pre cei tos cris tãos, sua re la ção
com a de fi ci ên cia so freu gran des mu dan ças, levando- os à não mar gi‐ 
na li za ção da de fi ci ên cia e à não ob ser vân cia de aban dono des sas cri‐ 
an ças.

20

Em bora o foco de sua pes quisa tenha sido a dis cus são da edu ca ção
in clu siva em uma es cola in dí gena Ti kuna, Ro dri gues (2014) traz con‐ 
tri bui ções im por tan tes sobre a per cep ção desse povo acerca da de fi‐ 
ci ên cia. O autor re lata que tanto os Ti kuna quanto os Pan ka raré acre‐ 
di tam que as pes soas com de fi ci ên cia são aque las que, de vido à sua
con di ção, de pen dem dos ou tros para so bre vi ve rem. No caso dos Ti‐ 
kuna, es pe ci fi ca mente, o autor ob ser vou al gu mas si tu a ções em que as
pes soas com de fi ci ên cia eram tidas por “‘coi ta di nhas’ ou inú teis” (Ro ‐
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dri gues, 2014, p. 35), con cep ção que se es ten dia à es cola. A visão que
esse povo tem acerca da de fi ci ên cia tam bém a re la ci ona ao fato dos
pais não se gui rem as ori en ta ções dadas pelos an ciãos, sendo esses
nas ci dos con si de ra dos pelos de mais fa mi li a res como “causa per dida”
(p. 35).

Cor reia (2013) des taca con tri bui ções para com pre en der mos a per‐ 
cep ção da de fi ci ên cia pelo povo Pan ka raré. A au tora re lata a pre o cu‐ 
pa ção dos pro fes so res e das li de ran ças mais novas por des co nhe ce‐ 
rem prá ti cas es pe cí fi cas que pos sam con tri buir para a par ti ci pa ção
plena des ses in dí ge nas na cir cu la ção da cul tura, in cluindo pro ces sos
de re to mada de ter ras. A par ti ci pa ção e uti li za ção das prá ti cas co ti di‐ 
a nas traz ao in dí gena Pan ka raré com de fi ci ên cia o sen ti mento de
per ten ci mento, o que re força a exis tên cia de prá ti cas de con vi vên cia
entre pes soas com e sem de fi ci ên cia.

22

Uma con ver gên cia deste es tudo em re la ção aos re sul ta dos das pes‐ 
qui sas an te ri o res se dá por meio da visão dos mais ve lhos, que acre‐ 
di tam que a de fi ci ên cia seja “cau sada” por ques tões re la ci o na das à
an ces tra li dade, como a ir res pon sa bi li dade ao cui dar da cri ança ao
nas cer, a não re a li za ção das rezas ou de ou tras si tu a ções co ti di a nas.
A acei ta ção da de fi ci ên cia tam bém apa rece nos re la tos da pes qui sa‐ 
dora, prin ci pal mente quando re la ci o nada às prá ti cas co ti di a nas,
como os afa ze res de casa, sendo con si de rada, assim, uma di fe rença
ine rente àquele in di ví duo, e sua acei ta ção pro por ci ona uma apren di‐ 
za gem co le tiva.

23

A se gunda parte reúne pes qui sas que se dis tin guem por tra ta rem da
in ter face entre a Edu ca ção Es co lar In dí gena e a Edu ca ção Es pe cial.

24

A Edu ca ção Es co lar In dí gena se con fi gura como um es paço im por‐ 
tante para in ves ti gar as vi sões dos povos in dí ge nas sobre a de fi ci ên‐ 
cia, pois tanto os sa be res e prá ti cas se cu lar mente for ma li za dos sobre
as pes soas com de fi ci ên cia e suas con di ções de edu ca bi li dade nas so‐ 
ci e da des he gemô ni cas, quanto as mais re cen tes for mas de su porte e
aces si bi li dade im ple men ta das nos pro ces sos edu ca ti vos da atu a li dade
mui tas vezes são en de re ça das às es co las in dí ge nas, mesmo que essas
co mu ni da des não pos suam no me a ções que de fi nam e dis tin gam esse
pú blico. Isso faz com que o mo delo es co lar ur bano e os su por tes des‐ 
ti na dos à aces si bi li dade sejam apli ca dos às es co las in dí ge nas sem
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uma com pre en são an te rior sobre essas di fe ren ças de per cep ção e de
vi sões.

Se gundo Silva (1994), a Edu ca ção Es co lar In dí gena pode ser com pre‐ 
en dida, ao longo do tempo, como um dos fa to res de luta e re sis tên cia
dos povos in dí ge nas bra si lei ros con tra uma he ge mo nia cul tu ral, bus‐ 
cando uma des co lo ni za ção edu ca ci o nal. Um pro jeto edu ca ci o nal “[...]
tão an tigo quanto o es ta be le ci mento dos pri mei ros agen tes co lo ni ais
em nosso chão” (p. 43). Pode- se dizer que a Edu ca ção Es co lar In dí‐ 
gena se en con tra as se gu rada cons ti tu ci o nal mente no Bra sil como
uma edu ca ção di fe ren ci ada, bi lín gue e in ter cul tu ral, que va lo riza as
cul tu ras de cada povo e que apre senta um olhar de re co nhe ci mento
em re la ção ao que se con ven ci o nou de sig nar como di ver si dade.

26

A ne ces si dade de cri a ção da in ter face da Edu ca ção Es pe cial com a
Edu ca ção Es co lar In dí gena tam bém é re for çada no do cu mento final
da Con fe rên cia Na ci o nal de Edu ca ção (CONAE), onde se pro põe que
as po lí ti cas de ve rão “[...] es ti mu lar a in ter face da Edu ca ção Es pe cial
na Edu ca ção In dí gena, as se gu rando que os re cur sos, ser vi ços e Aten‐ 
di mento Edu ca ci o nal Es pe ci a li zado (AEE) es te jam pre sen tes nos pro‐ 
je tos pe da gó gi cos, cons truí dos com base nas di fe ren ças so ci o cul tu‐ 
rais des ses gru pos” (CONAE, 2010, p. 141). O mesmo é per ce bido no
do cu mento final I Con fe rên cia Na ci o nal de Edu ca ção Es co lar In dí‐ 
gena (I CO NEEI), que propôs à Edu ca ção Es pe cial a cri a ção de pro‐ 
grama es pe cí fico para aten der os alu nos com de fi ci ên cia, as se gu‐ 
rando a con tra ta ção e for ma ção de pro fes so res in dí ge nas para esse
aten di mento, bem como a dis po ni bi li za ção dos re cur sos ne ces sá rios
ao Aten di mento Edu ca ci o nal Es pe ci a li zado.

27

Con tudo, ao in ves ti gar sobre a in ter face da Edu ca ção Es pe cial com a
Edu ca ção Es co lar In dí gena na Terra In dí gena Ara ribá, em São Paulo,
Sá (2015) ob ser vou que essa in ter face ainda se en con tra em cons tru‐ 
ção, não ocor rendo efe ti va mente nas es co las pes qui sa das, mesmo
com o au mento de ma trí cu las de alu nos in dí ge nas com de fi ci ên cia.
Em sua pes quisa, Sá (2015) iden ti fi cou que os ma te ri ais di dá ti cos exis‐ 
ten tes nas es co las in ves ti ga das não se di fe rem dos ma te ri ais dis po ni‐ 
bi li za dos às es co las não in dí ge nas, o que in dica uma con tro vér sia em
re la ção às ori en ta ções apre sen ta das nos Re fe ren ci ais Cur ri cu la res da
Edu ca ção In dí gena (Bra sil, 1998) e um des res peito à ga ran tia as se gu‐ 
rada na Cons ti tui ção Fe de ral de 1988. A au tora ainda de nun cia a ne‐
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gli gên cia do go verno do es tado em ques tão (São Paulo), quanto ao
não for ne ci mento de ma te ri ais adap ta dos, levando- se em con si de ra‐ 
ção as es pe ci fi ci da des de cada etnia, a falta de in ves ti mento fi nan‐ 
ceiro e, tam bém, de ações de for ma ção de pro fes so res. Outra in for‐ 
ma ção im por tante apre sen tada por Sá (2015) se re fere aos dados
com pa ra ti vos das ma trí cu las de alu nos in dí ge nas com de fi ci ên cia em
es co las re gu la res no âm bito na ci o nal e as do es tado de São Paulo.

Uti li zando os mi cro da dos da base do Mi nis té rio da Edu ca ção
(MEC/INEP) entre os anos de 2007 a 2013, a au tora pôde ob ser var um
cres ci mento nas ma trí cu las re a li za das no es tado de São Paulo em re‐ 
la ção aos dados do país, sendo uma maior re pre sen ta ti vi dade dessa
po pu la ção em es co las es ta du ais. Sá (2015) ex plica que mesmo ma tri‐ 
cu la dos em 124 es co las re gu la res, os alu nos in dí ge nas com de fi ci ên cia
não re ce biam, até o ano de 2013, Aten di mento Edu ca ci o nal Es pe ci a li‐ 
zado.
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Ao re a li zar o ma pe a mento dos in dí ge nas com de fi ci ên cia, Bu ratto
(2010) cons ta tou que mui tos re cur sos e ma te ri ais as sis ti vos não se
en con tra vam dis po ní veis para o aten di mento des ses es tu dan tes. Dos
23 in dí ge nas com de fi ci ên cia, 10 pos suíam de fi ci ên cia in te lec tual, um
pos suía ce gueira; sete foram di ag nós ti cos com visão sub nor mal; três
eram sur dos; um apre sen tava de fi ci ên cia fí sica; e um de fi ci ên cia múl‐ 
ti pla. Nem todos pos suíam Aten di mento Edu ca ci o nal Es pe ci a li zado,
como no caso da aluna surda, que de sis tiu da es cola por não pos suir
o au xí lio do in tér prete de Lín gua de si nais nas aulas.
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Bu ratto (2010) chama a aten ção para o papel dos pro fes so res nas es‐ 
co las in dí ge nas e sa li enta a im por tân cia de sua ins tru men ta li za ção
para tra ba lhar com es tu dan tes in dí ge nas com de fi ci ên cia. Nas pa la‐ 
vras da au tora, se os pro fes so res se ins tru men ta li za rem, po de rão se
tor nar agen tes mul ti pli ca do res não ape nas de prá ti cas in clu si vas,
mas, tam bém, de ações pre ven ti vas, uma vez que em seus re la tos são
ci ta dos casos de de fi ci ên cia de cor ren tes de se que las de do en ças e al‐ 
co o lismo, o que jus ti fi ca ria, se gundo a au tora, a ne ces si dade de se co‐ 
nhe cer suas cau sas.
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Em re la ção aos re cur sos pe da gó gi cos, é pos sí vel sa li en tar que a Edu‐ 
ca ção Es co lar In dí gena não se des vin cula da edu ca ção in dí gena que
acon tece nas matas e nos ter rei ros, por meio das prá ti cas co mu ni tá‐ 
rias e dos ri tu ais. To da via, ob ser va mos que essa forma de con ce ber os
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pro ces sos edu ca ti vos nem sem pre é con si de rada na im ple men ta ção
das po lí ti cas pú bli cas. Quando as salas de re cur sos 3 são im ple men ta‐ 
das nas es co las in dí ge nas, por exem plo, esses es pa ços cos tu mam ser
for ma ta dos do mesmo modo como é feito nas es co las ur ba nas da re‐ 
gião, o que tende a pro vo car um dis tan ci a mento entre os equi pa men‐ 
tos de su porte edu ca ci o nal e as de man das dos povos in dí ge nas.

Em re la ção à in ter face Edu ca ção Es co lar In dí gena e de fi ci ên cia no
Ter ri tó rio In dí gena Xa kri abá (TIX), há o re gis tro de três tra ba lhos que
abor dam essa te má tica, pro du zi dos na Uni ver si dade Fe de ral de Minas
Ge rais (UFMG), sendo dois deles re a li za dos por gra du an dos Xa kri abá
como Tra ba lho de Con clu são do Curso de For ma ção In ter cul tu ral de
Edu ca do res In dí ge nas (FIEI). Esse Curso existe desde 2009 e atende
uma po pu la ção sig ni fi ca tiva dessa etnia.
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No pri meiro deles, no ano de 2017, Franco, Silva e Re gina des cre ve ram
o pro cesso de es co la ri za ção de in dí ge nas com de fi ci ên cia em duas
es co las no ter ri tó rio Xa kri abá. Uma ques tão in te res sante que os au‐ 
to res trou xe ram em seu tra ba lho dizia res peito à per cep ção que o
povo Xa kri abá tinha acerca das de fi ci ên cias, como lemos a se guir:

34

Até o ano de 2009, as es co las in dí ge nas ti nham um nú mero bem
menor de cri an ças com ne ces si da des edu ca ci o nais es pe ci ais do que
nos dias de hoje, pois as ques tões que esses alu nos apre sen ta vam
não eram per ce bi das ou no me a das como ne ces si da des edu ca ci o nais
es pe ci ais ou como de fi ci ên cia. Os alu nos não eram assim cha ma dos e
con vi viam com os ou tros sem di fe ren ci a ções. A aces si bi li dade para ir
até à es cola era mais di fí cil de vido à dis tân cia, al guns alu nos ti nham
que per cor rer até sete quilô me tros a pé para che gar à es cola.  
Hoje, a Se cre ta ria Es ta dual de Edu ca ção quer dar nome, de modo
que tudo es teja di vi dido em cada cai xi nha pra se pen sar em uma po ‐
lí tica para a Edu ca ção Es pe cial. Para nós, in dí ge nas, não existe essa
di vi são quando se cobra o ter ri tó rio e tam bém a saúde e a edu ca ção.
(Franco, Silva & Re gina, 2017, p. 19-39)

Pelo que pode ser ob ser vado nas afir ma ções acima, a ques tão da
aces si bi li dade na TIX gi rava em torno do acesso de quais quer alu nos
à es cola, de vido às di fi cul da des en con tra das no pró prio es paço ge o‐ 
grá fico, não sendo vin cu lada às ne ces si da des es pe ci ais ou de fi ci ên‐ 
cias dos alu nos. Em uma en tre vista que os au to res (2017) re a li za ram
com uma pro fes sora que apre sen tava um per curso maior de atu a ção
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na es cola, foi nar rado que as cri an ças com de fi ci ên cia ou ne ces si da‐ 
des es pe ci ais par ti ci pa vam das ati vi da des es co la res e que suas ne ces‐ 
si da des não eram di fe ren ci a das. Eram como quais quer ou tras cri an‐ 
ças. To da via, isso não sig ni fi cava que os cor pos fos sem vis tos ou
com pre en di dos de ma neira si mé trica por eles. Isso foi ob ser vado e
des crito por Fer rari (2020) em um se gundo tra ba lho sobre a te má tica
com o povo Xa kri abá. Verificou- se, então, a uti li za ção de ca te go rias
es pon tâ neas de de fi ci ên cias, por meio das quais os Xa kri abá uti li za‐ 
vam ter mos como “pes soa com ‘aleijo’” para de no mi nar o que cos‐ 
tuma ser no me ado, no con texto ur bano, como pes soas com de fi ci ên‐ 
cia. Se gundo a au tora (2020), o em prego da ex pres são “pes soa com
‘aleijo’” não in dica, en tre tanto, uma “au sên cia” ou dis tan ci a mento do
pa drão de nor ma li dade, mas o re gis tro de uma di fe rença. A uti li za ção
de ca te go rias es pon tâ neas tam bém foi ob ser vada nos tra ba lhos de
So a res (2009) e Ro dri gues (2014). A par tir das en tre vis tas re a li za das
com o povo Xa kri abá, Fer rari (2020) ar gu menta em sua pes quisa que,
nesse caso, a re la ção da de fi ci ên cia das cri an ças tem mais co ne xão
com a ci ên cia e es pi ri tu a li dade do povo do que com a pa to lo gi za ção
dos cor pos, como ocorre no caso dos não- indígenas.

O ter ceiro tra ba lho sobre a es co la ri za ção dos in dí ge nas com de fi ci‐ 
ên cia, re a li zado pelos pró prios Xa kri abá, foi re a li zado por Alck min
(2022). Em sua pes quisa, a au tora des creve o pro cesso de es co la ri za‐ 
ção de in dí ge nas com de fi ci ên cia da etnia Xa kri abá, ma tri cu la dos na
es cola in dí gena da Al deia Su maré I, e aponta os de sa fios e pos si bi li da‐ 
des desse pro cesso, con si de rando a pre co ni za ção da edu ca ção di fe‐ 
ren ci ada ca bida aos povos in dí ge nas.
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Por fim, é im por tante res sal tar que di ver sas pes qui sas têm dis cu tido
as pec tos re la ci o na dos aos in dí ge nas sur dos que vivem em di fe ren tes
ter ri tó rios bra si lei ros, bem como sobre os seus con tex tos lin guís ti‐ 
cos. Os tra ba lhos de Gi ro letti (2008), Vi lhalva (2009), Co e lho (2011;
2019), Aze vedo (2015), Bar re tos (2016), Da mas ceno (2017), Eler (2017) e
Godoy (2020) apon tam para a exis tên cia de lín guas de si nais in dí ge‐ 
nas es pe cí fi cas e para a re la ção di reta des sas lín guas com o ter ri tó rio,
tornando- se língua- território. As pes qui sas pro ble ma ti zam a as si me‐ 
tria pre sente na oferta dos re cur sos de aces si bi li dade, con si de rando
que essa oferta tende a focar mais no que é pres crito nas le gis la ções
do que na quilo que se con fi gura como real ne ces si dade dos sur dos
in dí ge nas, como já apon tado em re la ção às salas de re cur sos.
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A par tir dos tra ba lhos ci ta dos, pode- se in di car a pre sença de ca te go‐ 
rias es pon tâ neas, que evi den ciam per cep ções es pe cí fi cas dos in dí ge‐ 
nas sobre os cor pos com e sem de fi ci ên cia. Essas per cep ções se di fe‐ 
rem do pen sa mento he gemô nico oci den tal e cor ro bo ram para a pers‐ 
pec tiva de que a cons tru ção dos cor pos se dá mais pelas suas afec‐ 
ções e afe tos do que pelo corpo to mado como uma en ti dade ma te rial
fixa. Tendo como re fe rên cia as con tri bui ções da Te o ria Ator- Rede
(TAR), pode- se re fle tir sobre essa cons tru ção como a emer gên cia de
um corpo per for mado, como pas sa re mos a abor dar.

38

O corpo per for mado com e sem
de fi ci ên cia: as con tri bui ções da
Te o ria Ator- Rede
Para en ten der mos as in ter re la ções entre hu ma nos e não- humanos,
bem como as suas agên cias e, con se quen te mente, sobre a emer gên‐ 
cia de re a li da des per for ma das, debruçamo- nos nos pre cei tos teó rico
me to do ló gi cos da Te o ria Ator- Rede (TAR), uma abor da gem teórico- 
metodológica de sen vol vida na dé cada de 1980, tendo como seus prin‐ 
ci pais pre cur so res Bruno La tour, An ne ma rie Mol, John Law e Mi chel
Cal lon.
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A TAR surge como uma al ter na tiva à So ci o lo gia do So cial, sendo com‐ 
pre en dida como a So ci o lo gia das As so ci a ções. Isso por que, sob a
ótica da TAR, so ci e dade é jus ta mente a as so ci a ção de hu ma nos e não
hu ma nos, rom pendo com a tra di ci o nal ideia de so ci e dade como in te‐ 
ra ção de hu ma nos ex clu si va mente. De acordo com a TAR, tanto pes‐ 
soas quanto coi sas podem as su mir o papel de ac tan tes (ato res), fa‐ 
zendo com que as coi sas acon te çam (Cou ti nho et al., 2014). Sob essa
ótica, os ac tan tes não são pre vi a mente es co lhi dos, mas emer gem a
par tir dos ras tros dei xa dos por suas agên cias, isso por que “[...] não há
mundo pronto para ser visto, um mundo antes da visão, ou antes, da
di vi são entre o vi sí vel (ou pen sá vel) e o in vi sí vel (ou pres su posto) que
ins ti tui o ho ri zonte de um pen sa mento” (Vi vei ros de Cas tro, 2002, p.
123). Por esse mo tivo, a TAR traz con tri bui ções im por tan tes para se
pen sar a pro du ção dos cor pos com e sem de fi ci ên cia, ao ex pli car que
“corpo” pode ser de fi nido “[...] como uma in ter face que vai fi cando
mais des cri tí vel quando aprende a ser afe tado por mui tos mais ele ‐
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men tos.” (La tour, 2008, p. 39). Ou seja, um corpo vai muito além da
cons ti tui ção ma te rial que co nhe ce mos, mas se faz nas as so ci a ções e
afec ções com o outro (hu mano ou coisa). Isso sig ni fica que os cor pos
pro du zem e são pro du zi dos a par tir do vis lum bre de di ver sas re a li da‐ 
des, re for çando a ideia de mul ti pli ci dade per for mada. Não plu rais,
mas múl ti plos, como nos diz Mol (2002). Dizer de re a li da des, nessa
pers pec tiva, é algo com plexo. Quanto a isso, Mol (2002) ex plica que:
[...] falar da re a li dade como múl ti pla de pende de outro con junto de
me tá fo ras. Não as de pers pec tiva e cons tru ção, mas, sim, as de in ter‐ 
ven ção e per for mance. Estas su ge rem uma re a li dade que é feita e
per for mada [enac ted], e não tanto ob ser vada. Em lugar de ser vista
por uma di ver si dade de olhos, mantendo- se in to cada no cen tro, a re‐ 
a li dade é ma ni pu lada por meio de vá rios ins tru men tos, no curso de
uma série de di fe ren tes prá ti cas (Mol, 2002, p. 5-6).

Como bem ex plica La tour (2012), a per for mance se re la ci ona di re ta‐ 
mente às prá ti cas, emer gindo e per for mando a par tir das agên cias e
afec ções dos seus atores- rede, fa zendo tam bém com que novas re a li‐ 
da des sur jam. Assim, uma re a li dade nunca será igual a outra. Mol
(2002) uti liza o termo em in glês enact, para des cre ver as prá ti cas
per for ma das como ge ra do ras de re a li da des múl ti plas. A re a li dade não
pre e xiste às nos sas prá ti cas, mas são as nos sas prá ti cas que criam as
re a li da des. Isso pode ser me lhor en ten dido quando a au tora (2002)
des creve os cor pos que fa ze mos, saindo da di co to mia do “corpo que
somos” e “corpo que temos”.
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Nessa visão, po de mos en ten der que os cor pos (com ou sem de fi ci ên‐ 
cia) só podem se de fi nir pelo con junto de in te ra ções (as so ci a ções) es‐ 
ta be le ci das com ou tras pes soas e com ob je tos ou coi sas (não hu‐ 
mano), con forme Mo raes (2008), as su mindo, assim, uma mul ti pli ci‐ 
dade on to ló gica per for mada por essas as so ci a ções, tornando- se uma
cons tru ção so cial, tem po ral e si tu ada.
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Con si de rando essas mar ca ções, é pos sí vel dizer que mesmo o mo delo
so cial de de fi ci ên cia 4 sus tenta a se pa ra ção entre corpo e so ci e dade,
per pe tu ando o olhar ao corpo le si o nado tal vez de uma forma não tão
ob je tiva como o mo delo bi o mé dico, mas de uma ma neira ve lada, ca‐ 
mu flada. Isso pode ser me lhor com pre en dido a par tir da aná lise de
Diniz (2007), ao ex pli car que:
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O ar gu mento do mo delo so cial era o de que a eli mi na ção das bar rei ‐
ras mos tra ria a ca pa ci dade e a po ten ci a li dade pro du tiva dos de fi ci ‐
en tes, uma ideia du ra mente cri ti cada pelas fe mi nis tas. A so bre va lo ri ‐
za ção da in de pen dên cia po de ria ser um ideal per verso para inú me ‐
ros de fi ci en tes in ca pa zes de alcançá- la.  
Foram as fe mi nis tas que mos tra ram o quanto o mo delo so cial era
uma te o ria de sen car nada da lesão, uma fron teira im pos sí vel de ser
sus ten tada em qual quer caso, mas es pe ci al mente quando se in cluíam
le sões pro vo ca das por do en ças crô ni cas ou por le sões in te lec tu ais.
(Diniz, 2007, p. 4-5)

Por esse mo tivo, po de mos (re)pen sar a ma neira pela qual com pre en‐ 
de mos a de fi ci ên cia, saindo do foco an tro po cên trico, para com pre en‐ 
der mos o fazer o corpo com de fi ci ên cia, o que sig ni fica que “a ques‐ 
tão cen tral não é do que é o corpo, mas como o corpo é feito” (Mo‐ 
raes & Mon teiro, 2010, p. 102). Ou, nas pa la vras de La tour (2008):
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po de mos pro cu rar de fi nir o corpo como uma in ter face que vai fi ‐
cando mais des cri tí vel quando aprende a ser afe tado por muito mais
ele men tos. O corpo é, por tanto, não a mo rada pro vi só ria de algo su ‐
pe rior - uma alma imor tal, o uni ver sal, o pen sa mento - mas aquilo
que deixa uma tra je tó ria di nâ mica atra vés da qual apren de mos a re ‐
gis tar e a ser sen sí veis àquilo de que é feito o mundo. (La tour, 2008,
p. 39)

Como seria isso? Pen se mos que todos os cor pos podem se fazer de fi‐ 
ci en tes em de ter mi nada si tu a ção e, em ou tras, esses mes mos cor pos
se fazem efi ci en tes, sem quais quer li mi ta ções, ex tra po lando as pers‐ 
pec ti vas di cotô mi cas dos mo de los mé dico e so cial, e bus cando com‐ 
pre en der, que sob essa ótica:
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o corpo le si o nado e o corpo de fi ci ente per dem sua di co to mia so ci o ‐
ló gica inau gu ral entre in di ví duo e so ci e dade, na tu reza e cul tura, ao
serem com pre en di dos como sig ni fi ca dos pro du zi dos den tro de dis ‐
cur sos e prá ti cas es pe cí fi cas, den tro de en qua dra men tos de in te li gi ‐
bi li dade que pos si bi li tam a troca de seus sen ti dos. (Ga vé rio, 2017, p.
111-112)

Nesse sen tido, ao re a li zar uma ofi cina de ex pe ri men ta ção cor po ral
com jo vens com de fi ci ên cia vi sual, ma tri cu la dos em uma Es cola Es‐
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pe cial, Mo raes e Mon teiro (2010) nar ram os de sa fios des ses jo vens
para a re pre sen ta ção dos per so na gens: di fi cul da des como a re pe ti ção
das falas sem, con tudo, com pre en der o que se fa lava ou até mesmo
en ten der as ins tru ções dadas oral mente.

As au to ras (2010) uti li za ram a si tu a ção de uma me nina cega con gê nita
que re pre sen ta ria uma bai la rina. Ao re ce ber ins tru ções como “ro do‐ 
piar com le veza” (p. 98) per ma ne cia en ce nando mo vi men tos não con‐ 
di zen tes às ori en ta ções. Esse corpo pre ci sa ria apren der a ser afe tado.
O fato de as ins tru ções terem sido pro fe ri das como se faz com pes‐ 
soas vi den tes, pode ter co lo cado a me nina em uma si tu a ção de de fi‐ 
ci ên cia, fazendo- nos re fle tir sobre a não com pre en são das or dens e
das falas como fator ine rente à de fi ci ên cia. É pre ciso pen sar, então,
além do sig ni fi cado con cei tual da de fi ci ên cia, pau tando o sig ni fi cado
que esses cor pos ainda re pro du zem, pois “por mais que a de fi ci ên cia
seja vista como uma ter mi no lo gia 'po li ti ca mente cor reta', as pes soas
de fi ci en tes ainda são con si de ra das cor ri quei ra mente como 'de fei tu o‐ 
sas', 'pro ble má ti cas'”. (Ga vé rio, 2017, p. 111). Nesse sen tido, os re sul ta‐ 
dos do tra ba lho de Mo raes e Mon teiro (2010), apre sen ta dos an te ri or‐ 
mente, evi den ciam que um mesmo corpo ora ocupa o lugar de
“corpo- deficiência”, ora ocupa o de “corpo- sem de fi ci ên cia”,
possibilitando- nos en xer gar a si tu a ção em que esse corpo se en con‐ 
tra a par tir das re a li da des que são pro du zi das pelas prá ti cas: si tu a ção
de de fi ci ên cia ou não.
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Ao se pen sar em pes soas em si tu a ção de de fi ci ên cia de ve mos des lo‐ 
car nos sos olha res do corpo bi o ló gico para a cons tru ção desse corpo
a par tir das agên cias que os ato res en vol vi dos pro du zem, sejam pes‐ 
soas, sejam coi sas (o que in clui ram pas, ben ga las, am pli fi ca do res so‐ 
no ros, po lí ti cas pú bli cas e o Aten di mento Edu ca ci o nal Es pe ci a li zado,
por exem plo) e como as in ter re la ções ou as so ci a ções entre eles acon‐ 
te cem, como afe tam e se dei xam afe tar. São essas as so ci a ções que
mos tra rão se um corpo se en con tra ou não em si tu a ção de de fi ci ên‐ 
cia, e não a sua cons ti tui ção bi o ló gica.
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As pa la vras de Gar dou (2011) nos fazem re fle tir acerca da agên cia dos
não hu ma nos na pro li fe ra ção da rede das pes soas em si tu a ção de de‐ 
fi ci ên cia:
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Se as ram pas de acesso, os pic to gra mas de si na li za ção, as novas tec ‐
no lo gias so ci ais (in for ma ção, co mu ni ca ção, ser vi ços on- line), os su ‐
por tes apro pri a dos e as téc ni cas es pe ci a li za das (se cre ta ri ado, des cri ‐
ção em áudio, in ter pre ta ção em lin gua gem ges tual, etc.) não eli mi ‐
nam a de fi ci ên cia, re du zem, pelo menos, as suas res so nân cias. É o
prin cí pio de con ver são do obs tá culo, a aces si bi li dade na sua acep ção
mais aberta. (Gar dou, 2011, p. 19-20)

Assim, a de fi ci ên cia não se li mita ao corpo, é per for mada, po dendo
ser bi o ló gica, mas tam bém es tru tu ral, ati tu di nal e co mu ni ca ci o nal,
con vo cando ou tros seres à sua pro du ção. Isso nos per mite de ba ter o
con ceito fixo de pes soa com de fi ci ên cia e nos de bru çar mos na “per‐ 
for ma ti vi dade” do con ceito de pes soa em si tu a ção de de fi ci ên cia. La‐ 
tour (2008) ex plica que um corpo, ao apren der a ser afe tado, é “mo‐ 
vido, posto em mo vi mento por ou tras en ti da des, hu ma nas ou não hu‐ 
ma nas” (p. 39). Com isso, os cor pos podem as su mir uma mul ti pli ci‐ 
dade de for mas de se ter a de fi ci ên cia, de acordo com a afec ção que
pos suem. Ou seja, os cor pos acon te cem na prá tica, em sua mo vi men‐ 
ta ção com ou tros ac tan tes, hu ma nos e não hu ma nos. Vi vei ros de
Cas tro (1996) cor ro bora essa pers pec tiva de La tour, ao afir mar que:
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A di fe rença dos cor pos só é apre en sí vel de um ponto de vista ex te ‐
rior, para ou trem, uma vez que, para si mesmo, cada tipo de ser tem
a mesma forma (a forma ge né rica do hu mano): os cor pos são o modo
pelo qual a al te ri dade é apre en dida como tal.  
O que estou cha mando de “corpo”, por tanto, não é sinô nimo de fi si o ‐
lo gia dis tin tiva ou de mor fo lo gia fixa; é um con junto de afec ções ou
modos de ser que cons ti tuem um ha bi tus. Entre a sub je ti vi dade for ‐
mal das almas e a ma te ri a li dade subs tan cial dos or ga nis mos, há um
plano in ter me diá rio que é o corpo como feixe de afec ções e ca pa ci ‐
da des, e que é a ori gem das pers pec ti vas. (Vi vei ros de Cas tro, 1996,
p. 127-128)

Evi dên cia disto, tra zida tam bém por Mo raes e Mon teiro (2010),
relaciona- se às afir ma ções de dois jo vens com de fi ci ên cia vi sual – um
cego e outro com baixa visão, de no mi na dos pelas au to ras de Ar le‐ 
quim e Co lom bina, res pec ti va mente. Na visão de Co lom bina, o cego
era aquele que pre ci sava ser gui ado, sendo sem pre de pen dente do
au xí lio de outra pes soa. Ar le quim, no en tanto, acre dita na au to no mia
do cego, ci tando o exem plo da uti li za ção de um guizo em um jogo de
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quei mada. En quanto Co lom bina de fende a ideia da de pen dên cia, ale‐ 
gando que o cego só con se gue jogar quei mada se hou ver o au xí lio de
um vi dente, seja para bater pal mas, seja para chamá- lo pelo nome,
Ar le quim de fende a ideia de que cego joga quei mada assim como as
de mais pes soas, porém uti li zando re cur sos não hu ma nos (La tour,
2012), como o guizo, o que re força sua au to no mia. Ar le quim e Co lom‐ 
bina, em bora te nham de fi ci ên cia vi sual, pos suem vi sões di ver gen tes
quanto ao fato de ser cego, prin ci pal mente quando tra zem à dis cus‐ 
são a exis tên cia dos não hu ma nos nas ati vi da des de sen vol vi das no
jogo de quei mada.

A as so ci a ção da prá tica com e sem o guiso du rante a re a li za ção do
jogo cria re a li da des de au to no mia e/ou de pen dên cia, res pec ti va‐ 
mente, o que tam bém con tri bui para a per cep ção do ser cego como
aquele capaz de par ti ci par de uma ati vi dade au to no ma mente, assim
como um vi dente par ti ci pa ria, ou como aquele que só con se gui ria
par ti ci par da ati vi dade se um vi dente o gui asse. Essa mul ti pli ci dade
per for mada, de acordo com Mo raes e Mon teiro (2010), in flu en cia di‐ 
re ta mente as re la ções entre as pes soas, in de pen dente de se ter, ou
não, uma de fi ci ên cia.
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Deste modo, a de fi ci ên cia não pode ser vista, como des taca Brogna
(2009), como uma fo to gra fia, es tá tica, fixa, sem con si de rar os múl ti‐ 
plos ato res que se as so ciam para a sua cons tru ção. Há de se con si de‐
rar as di men sões po lí tica, cul tu ral, his tó rica, nor ma tiva, den tre ou‐ 
tras, para a en ten der mos na pers pec tiva so ci o ló gica, com pre en dendo
que “o so cial é muito mais do que a soma dos ato res, é a rede com‐ 
plexa de re la ções, pa péis, con jun tos, tro cas, ex pec ta ti vas, im po si ções,
pre con cei tos, lutas e re sis tên cias, e a forma como é con fi gu rado e re‐ 
con fi gu rado ao longo do tempo” (tra du ção livre, p. 16).

53

Na pers pec tiva in dí gena, os cor pos e a apren di za gem se cons troem
mu tu a mente, uma vez que “se aprende vi vendo, ex pe ri men tando e
que o corpo, suas sen sa ções e seus mo vi men tos são ins tru men tos
im por tan tes do apren di zado e da ex pres são do co nhe ci mento” (Silva,
2002, p. 42). Não são iner tes e se per for mam de acordo com di ver sas
cos mo lo gias e ar te fa tos cul tu rais in dí ge nas, hí bri dos em suas re la‐ 
ções so ci o ma te ri ais, dando sen tido a se pen sar no hí brido corpo- 
território (Cor rea, 2018).
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Tendo como re fe rên cia esses apon ta men tos, ana li sa re mos neste ar‐ 
tigo uma si tu a ção que ocor reu du rante uma das imer sões de pes quisa
re a li za das na Terra In dí gena Xa kri abá (TIX) entre os anos de 2017 e
2019, no con texto de uma pes quisa de dou to rado de fen dida no ano de
2020 (Fer rari, 2020). Para re a li zar a in ves ti ga ção, foram fei tas reu‐ 
niões com li de ran ças in dí ge nas, nas quais se apre sen tou a pro posta
de pes quisa e para quem foram so li ci ta das, pos te ri or mente, au to ri za‐ 
ções for mais. Após con cor dân cia das li de ran ças, o pro jeto de pes‐ 
quisa foi apre sen tado à Fun da ção Na ci o nal do Índio (FUNAI) e ao Co‐ 
mis são Na ci o nal de Pes quisa (CONEP), sendo au to ri zado por ambas.
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Do ponto de vista epis te mo ló gico, o es tudo uti li zou os prin cí pios me‐ 
to do ló gi cos de uma pesquisa- ação, en ten dida como pes quisa “de ca‐ 
rá ter so cial e for ma tivo, as so ci ada a uma es tra té gia de in ter ven‐ 
ção/for ma ção e que evo lui du rante o pro cesso, aten dendo à di nâ‐ 
mica do con texto so cial em que se in sere” (Franco, 2018, p. 55).
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Para re gis trar o que se apren dia no campo, foram uti li za dos ca der nos
para “des cre ver, ins cre ver e nar rar” (La tour, 2012, p. 199) as vi vên cias
na TIX. Mag nani (2002, p.  17) ex plica que “o mé todo et no grá fico não
se con funde nem se reduz a uma téc nica; pode usar ou servir- se de
vá rias, con forme as cir cuns tân cias de cada pes quisa; ele é antes um
modo de acer ca mento e apre en são do que um con junto de pro ce di‐ 
men tos.” A es co lha pela ob ser va ção par ti ci pante se deu a par tir do
en ten di mento de que se tra tava da es tra té gia mais per ti nente para a
co leta de dados no con texto desta pes quisa, uma vez que “o pes qui‐ 
sa dor in gressa no grupo es tu dado como se fosse mem bro, e pro cura
re a li zar as ati vi da des que são de sem pe nha das pelo grupo, com par ti‐ 
lhando ao má ximo a vida so cial da que les que estão sendo ob ser va dos”
(Tu reta & Al ca di pani, 2011, p. 213).
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La tour (2012) ori enta que após a iden ti fi ca ção dos ac tan tes (hu ma nos
e não hu ma nos) e de todas as ações en vol vi das por eles, o pes qui sa‐ 
dor co lo que em teste a sua pes quisa por meio da es crita. É por meio
dela que des cre ve re mos as redes, os ras tros dei xa dos pelos ac tan tes,
o que re quer do pes qui sa dor “tanta ha bi li dade e ar ti fí cio quanto pin‐ 
tar uma pai sa gem ou pro vo car uma com pli cada re a ção bi oquí mica”
(La tour, 2012, p. 199).
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Além da ob ser va ção par ti ci pante, foram re a li za das en tre vis tas e con‐ 
ver sas, sem se guir uma es tru tura com per gun tas pre vi a mente or ga ni‐
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za das, mas pro cu rando par tir das dú vi das e de man das que sur giam
du rante as ob ser va ções e par ti ci pa ções. Assim, as con ver sas emer‐ 
giam e eram re gis tra das em áudio.

A par tir dessa pro po si ção me to do ló gica, os dados foram se le ci o na‐ 
dos, des cri tos e ana li sa dos com base na agên cia dos hu ma nos e não
hu ma nos, ob ser vando suas as so ci a ções e mo vi men tos, pau ta dos na
Te o ria Ator Rede, de La tour (2012). Isso per mi tiu uma aná lise da cons‐ 
tru ção dos cor pos du rante a cir cu la ção do co nhe ci mento,
perfazendo- se a mul ti pli ci dade de se estar em si tu a ção de de fi ci ên cia
e ve ri fi cando como as re a li da des performam- se por meio das prá ti cas
re a li za das.
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Os cor pos com de fi ci ên cia nas co mu ni da des in dí ge nas, como abor‐ 
dado acima, bem como nos re la tos dos Xa kri abá du rante a pes quisa
de campo, su ge rem uma cons tru ção da de fi ci ên cia ba se ada muito
mais no co le tivo do que na in di vi du a li dade. Como in di cado, os cor pos
tam bém são cons truí dos nas agên cias de di ver sos ato res, como as
prá ti cas co mu ni tá rias, na in te ra ção dos in dí ge nas com os não in dí ge‐ 
nas, e com a es pi ri tu a li dade per ten cente a cada cos mo vi são. Os tra‐ 
ba lhos in di cam, ainda, que a re la ção de pa ren tesco as so ci ada à prá‐ 
tica do cui dado é in trín seca a essa cons tru ção.
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A cons tru ção co le tiva dos cor pos, ou me lhor, das cor po ra li da des, faz
emer gir re a li da des per for ma das, como ve re mos a se guir, quando
Etiké 5, um jovem de de ze nove anos, di ag nos ti cado com de fi ci ên cia
in te lec tual mo de rada e ma tri cu lado no quinto ano do En sino Fun da‐ 
men tal re gu lar se per forma en quanto ocupa a fun ção de ser guia em
uma ati vi dade si mu lada sobre as de fi ci ên cias, como apre sen ta mos a
se guir.
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“Aqui sou guia, lá sou gui ado”: a
afec ção de uma ce gueira si mu lada
e o sur gi mento de um corpo sem
de fi ci ên cia

Muito mais do que a re pro du ção de uma ati tude ob ser vada, Etiké
com pre en deu que, como guia, de ve ria ser os olhos do pro fes sor que
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ele gui ava, protegendo- o dos obs tá cu los. E isso não é prova da sua
apren di za gem? (Notas do ca derno de campo, 2018)

Na pri meira se mana de agosto de 2018, foi mi nis trada uma ofi cina
sobre Edu ca ção In clu siva e o Bem Viver no TIX como uma pro posta
vol tada para a dis cus são da in clu são nas es co las in dí ge nas. A ofi cina
foi com bi nada pela pes qui sa dora com a su per vi são e di re ção da Es‐ 
cola Es ta dual In dí gena Xu ku rank (que sig ni fica boa es pe rança, em
por tu guês).
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Em bora a pers pec tiva do Bem Viver 6 venha de nun ciar e dis cu tir os
pa drões de de sen vol vi mento econô mico, a noção foi re to mada na ofi‐ 
cina a par tir de al gu mas re co men da ções tra zi das por Acosta (2016),
ao dizer que “o Bem Viver en quanto ideia em cons tru ção, livre de
pre con cei tos, abre por tas para for mu lar al ter na ti vas de vida. [...] A
cons tru ção do Bem Viver, como parte de pro ces sos pro fun da mente
de mo crá ti cos, pode ser útil para en con trar saí das aos im pas ses da
hu ma ni dade” (Acosta, 2016, p. 33-34). Con si de rando essas re fle xões, o
con ceito foi im por tante para es ta be le cer al gu mas pon tes com o tema
que seria tra ba lhado na for ma ção.
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Di a lo gando com pes soas que atu a vam na es cola, foi pos sí vel ob ser var
um grupo de cri an ças pe que nas saindo da sala de aula com o seu pro‐ 
fes sor e cada uma car re gava sua ca deira. O pro fes sor as gui ava para
se sen ta rem pró xi mas a uma ár vore. Essa ob ser va ção, so mada a de‐ 
man das apre sen ta das pelo ca ci que, fizeram- nos re fle tir sobre uma
pos sí vel con tra pro posta, ba se ada em uma for ma ção de pro fes so res e
na con fec ção de ma te ri ais adap ta dos que não se guis sem ne ces sa ri a‐ 
mente o que pres cre vem as agên cias ad mi nis tra ti vas ofi ci ais. A ofi‐ 
cina seria, então, para que pro du zís se mos co le ti va mente os ma te ri ais
adap ta dos para as es co las, uti li zando os re cur sos dis po ní veis na TIX.
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A ofi cina para a for ma ção de pro fes so res para a edu ca ção in clu siva
re a li zada na Es cola Es ta dual In dí gena Xu ku rank, em 2018, con tou
com a par ti ci pa ção não so mente dos pro fes so res re gen tes e de apoio,
mas das su per vi so ras pe da gó gi cas e de Etiké. A es cola in dí gena pos‐ 
suía uma ar ti cu la ção di fe ren ci ada, que pro por ci o nava a cir cu la ção da
co mu ni dade nas ati vi da des que ali acon te ciam in de pen den te mente
de fa ze rem parte ou não do corpo do cente e pe da gó gico da ins ti tui‐ 
ção. A pre sença não só de Etiké, mas, tam bém, de seus ir mãos En cun ‐
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tan tong e Moropõy, em ati vi da des que se di fe riam das aulas re gu la res
era algo comum, pois mo ra vam perto da es cola. Os três ti nham di ag‐ 
nós tico de de fi ci ên cia in te lec tual mo de rada (CID 71).

Para o se gundo dia de for ma ção, foi pre vista uma ati vi dade prá tica
que si mu lava a de fi ci ên cia vi sual e o uso de uma fita na boca, para in‐ 
di car au sên cia de lin gua gem ver bal. O ob je tivo da prá tica era levar os
par ti ci pan tes a re fle ti rem sobre a im por tân cia de se co nhe cer as ne‐ 
ces si da des do aluno, que deve pre va le cer in de pen den te mente da ca‐ 
te go ria in di cada em um laudo mé dico.
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No dia an te rior, foi so li ci tado aos par ti ci pan tes que le vas sem no en‐ 
con tro algum ma te rial que pu desse ser uti li zado para ven dar os
olhos: um lenço, uma ban dana de ca belo ou fro nha de tra ves seiro. No
mo mento da ati vi dade, os par ti ci pan tes foram di vi di dos em dois gru‐ 
pos: o pri meiro teve seus olhos ven da dos com os ma te ri ais uti li za dos
(a grande mai o ria levou lenço de ca belo e três uti li za ram blu sas de
frio en ro la das); o se gundo teve a fala in ter rom pida com a uti li za ção
de uma fita ade siva sobre a boca, o que os im pe dia de se co mu ni ca‐ 
rem ver bal mente. Os par ti ci pan tes que ti ves sem a fita ade siva sobre a
boca se riam os guias dos par ti ci pan tes que ti ves sem os olhos ven da‐ 
dos, o que foi re ve lado so mente após a di vi são dos gru pos.
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Essa pri meira etapa se deu da se guinte ma neira: pe di mos para que os
par ti ci pan tes se di vi dis sem em dois gru pos, sem re la tar ini ci al mente
o ob je tivo. Quando os dois gru pos já es ta vam de fi ni dos, foi dada a
ins tru ção de que um deles, no me ado como Grupo 1 seria o grupo que
fi ca ria ven dado; e o Grupo 2 seria aquele que teria a fita ade siva co lo‐ 
cada na boca. Du rante a di vi são dos gru pos, Etiké per ma ne ceu sen‐ 
tado sem se di re ci o nar a um dos dois, mesmo após as in ves ti das da
pes qui sa dora, con forme o re gis tro abaixo:
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En quanto os par ti ci pan tes se mo vi men ta vam pela sala,
direcionando- se ao grupo do qual faria parte, Etiké ape nas olhava e
ria, mas não de mons trou in cli na ção em par ti ci par de algum dos gru ‐
pos. Foi então que me di rigi a ele e co me ça mos uma con versa (eu,
com a lin gua gem ver bal; ele, com a lin gua gem não ver bal):  
- Ôh Etiké, vamos par ti ci par com a gente? (pes qui sa dora) 
Etiké sorri e acena com a ca beça, in di cando que par ti ci pa ria] 
- Você quer que eu amarre o pano no seu olho ou quer que eu co lo ‐
que o durex na sua boca? (pes qui sa dora) [mos trando a Etiké o lenço e
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a fita ade siva]. Etiké si na liza “não” com ca beça, in for mando seu de ‐
sejo em não os usar. Deixei- o livre para se jun tar a qual quer um dos
gru pos que es co lhesse. Etiké levantou- se e sentou- se perto de Pikon
(Notas do ca derno de campo e re gis tro em vídeo, 2018).

A es co lha em não uti li zar um dos ins tru men tos apre sen ta dos a Etiké
não o im pos si bi li tou de par ti ci par da ati vi dade com os pro fes so res.
Du rante o tempo de or ga ni za ção da ati vi dade em sala de aula, ele ob‐ 
ser vava todos os mo vi men tos: a venda nos olhos dos par ti ci pan tes e a
di fi cul dade de re tor na rem ven da dos e so zi nhos às car tei ras, ca mi‐ 
nhando mais de va gar e ta te ando o local por onde pas sa vam. Nesse
mo mento, já era pos sí vel ob ser var as pri mei ras di fi cul da des en con‐ 
tra das pelos par ti ci pan tes ao terem seus cor pos afe ta dos pela si mu la‐ 
ção e, con se quen te mente, por se en con tra rem em si tu a ção de de fi ci‐ 
ên cia.

70

Quando todos os par ti ci pan tes já es ta vam de vi da mente pre pa ra dos,
pe di mos que cada pes soa com uma fita ade siva na boca se jun tasse a
uma pes soa com os olhos ven da dos e as su misse o papel de guia para
que saís se mos para o pátio da es cola. Como cada um es co lheu es pon‐ 
ta ne a mente o grupo do qual par ti ci pa ria, não houve uma di vi são
exata do nú mero de mem bros de cada co le tivo. Por esse mo tivo, o
grupo de pes soas ven da das teve um nú mero maior de mem bros do
que o de pes soas “mudas”, im pac tando di re ta mente na atu a ção dos
guias, uma vez que al guns ti ve ram a res pon sa bi li dade de guiar duas
ou mais pes soas, como no caso de uma das pro fes so ras, Pikon, que
guiou, ini ci al mente, três pes soas. Etiké juntou- se ao grupo da pro fes‐ 
sora e, a seu modo, sem re ce ber quais quer ori en ta ções para isso,
auxiliou- a a guiar os que es ta vam ven da dos.
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Etiké se gura as pes soas pelo braço, ati tude di fe rente da uti li zada pela
pro fes sora, mas ob ser vada em ou tras du plas ou trios. Etiké se aten‐ 
tava a olhar para o chão, como se bus casse iden ti fi car algum obs tá‐ 
culo. Isso, en tre tanto, só foi com pre en dido pos te ri or mente, quando
Etiké as su miu o lugar de guia, como será des crito na sequên cia.
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A re a li za ção desta ofi cina teve como ob je tivo ob ser var a ma neira
como os par ti ci pan tes li da vam com a ce gueira (mesmo que si mu lada),
tendo como outro ac tante nessa rede: a au sên cia de lin gua gem ver‐
bal. Como a ofi cina não foi de Ori en ta ção e Mo bi li dade (OM), os par ti‐ 
ci pan tes não foram pre vi a mente ori en ta dos sobre as téc ni cas de guia
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para pes soas com de fi ci ên cia vi sual. Des ta ca mos, en tre tanto, que tais
ori en ta ções foram dadas após a re a li za ção da ati vi dade, ao re tor nar‐ 
mos à sala e ini ci ar mos as dis cus sões.

En quanto os gru pos saíam da sala e co me ça vam a cir cu lar pelo pátio
da es cola, havia acom pa nha mento e eram dadas ins tru ções sobre os
li mi tes que se riam uti li za dos para o per curso, dando li ber dade para
que cada um ex plo rasse es pa ços di fe ren tes no pátio, porém sem se
afas ta rem de ma si a da mente do grupo. Al gu mas pes soas que es ta vam
com os olhos ven da dos, mesmo co nhe cendo os seus guias (em bora
não pu des sem saber quem eram, por que ti nham a boca ven dada pela
fita ade siva), de mons tra vam certa in se gu rança du rante o pro cesso de
cir cu la ção, ao co lo ca rem o braço à frente do corpo ou ten ta rem ta‐ 
tear os es pa ços, bus cando se lo ca li za rem na ca mi nhada.
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O per curso que fa ría mos con sis tia em sair pela porta la te ral da sala
da As so ci a ção, anexa à es cola, atra ves sar o por tão de tela che gando
ao fundo da es cola, pró ximo à en trada da co zi nha. Se gui ría mos con‐ 
tor nando a la te ral da frente da es cola até o cen tro do pátio pró ximo
do acesso ao pré dio, onde ficam a di re to ria e a se cre ta ria, e re tor na‐ 
ría mos à sala da As so ci a ção. À me dida que avan ça vam, havia in te ra ção
entre a pes qui sa dora e os par ti ci pan tes, como trans crito abaixo:
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- Isso! Vão por aqui [apon tando com a mão o ca mi nho que eles de ve ‐
riam per cor rer]. Gente, onde vocês acham que nós es ta mos? Des cre ‐
vam o lugar onde vocês acre di tam que es te jam. Al guém pode fazer
isso? (pes qui sa dora) 
- Eu acho que nós es ta mos saindo quase na es trada [que passa em
frente à es cola] já. (Pro fes sor Amba, um dos que es ta vam com os
olhos ven da dos). 
Na es trada? Será que es ta mos na es trada? (pes qui sa dora) (Notas do
ca derno de campo e re gis tro em vídeo, 2018).

As per gun tas só po de riam ser res pon di das pelos que es ta vam ven da‐ 
dos, já que os de mais es ta vam im pe di dos de falar. Assim, os cegos
eram a voz dos “mudos” e estes eram os olhos dos pri mei ros. Por não
sa be rem por qual ca mi nho se gui riam, era com pre en sí vel a con fu são
ge rada quanto à lo ca li za ção dos par ti ci pan tes.
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Se gui mos pelo pátio da es cola sendo ob ser va dos pelas cri an ças e
pelos pro fes so res que não par ti ci pa ram da ati vi dade, pois es ta vam em
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sala de aula. Os par ti ci pan tes ven da dos ex plo ra vam a área com seus
cor pos, ta te ando com os pés o ca mi nho per cor rido e se di ver tindo
com a si tu a ção de não en xer ga rem. Como nos en sina La tour (2008),
po de mos de pre en der uma per mis são de que seus cor pos fos sem afe‐ 
ta dos por onde pas sa vam. O per curso foi mar cado por mui tas ri sa das
por parte de Etiké e dos ou tros par ti ci pan tes. Nor mal mente, Etiké era
um rapaz mais tí mido, quase não in te ra gia com pes soas des co nhe ci‐ 
das. Essa ca rac te rís tica é mar cante do povo Xa kri abá, pois cos tu mam
se co lo car de modo mais re ser vado.

Pikon foi a úl tima a sair da sala da As so ci a ção com seus três gui a dos e
com Etiké, seu au xi liar. Seus três gui a dos se apoi a vam no seu ombro.
Etiké a au xi li ava, se gu rando um dos seus gui a dos, to mando o cui dado
de ob ser var o ca mi nho pelo qual se guiam.
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Ex plo ra mos o pátio da es cola por apro xi ma da mente 10  mi nu tos. As
du plas ou trios su biam as pas sa re las de ci mento, al guns an da vam ar‐ 
ras tando os pés como se ten tas sem iden ti fi car as ir re gu la ri da des do
chão de terra, ou tros se di ver tiam ten tando des co brir quem lhe gui‐ 
ava, pas sando a mão nos ca be los ou no rosto do seu guia.
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Aos pou cos, todos co me ça vam a re tor nar à sala da As so ci a ção. Pikon,
con tudo, levou seus gui a dos e seu au xi liar até uma ár vore que se lo‐ 
ca li zava na di visa da es cola e da cerca da As so ci a ção. Ao che gar à ár‐ 
vore, ela puxou um galho mais baixo e levou as mãos de seus gui a dos
às fo lhas para que as sen tis sem. Etiké ob ser vava todos os atos de
Pikon. Após ta te a rem os es pa ços, Pikon pegou as mãos dos mem bros
do seu grupo e as co lo cou sobre seu ombro. De pois, di re ci o nou Etiké
ao braço de um dos gui a dos, o mesmo que ele acom pa nhava desde o
iní cio da ati vi dade. E assim ini ciou o re torno à sala. Etiké não so‐ 
mente era afe tado pela ati vi dade, mas tam bém a afe tava com a sua
par ti ci pa ção, con tri buindo para a emer gên cia do que po de mos ver,
pos te ri or mente, como uma re a li dade per for mada.
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Pikon parou em frente à cerca fron tei riça da es cola e da As so ci a ção e
co me çou a pas sar um por um dos seus gui a dos pelo por tão. Etiké a
au xi liou du rante essa tra ves sia. Após esse mo vi mento, Etiké vol tou a
se gu rar o braço de seu gui ado e a ob ser var as ati tu des de Pikon,
porém sem auxiliá- la. Nesse mo mento, a pes qui sa dora in te rage com
Etiké:
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- Pode tra zer ele pra sala, Etiké! (pes qui sa dora). 
[Etiké olha e sorri, ca mi nhando em di re ção a sala] 
- Isso! Pode tra zer. Cui dado para ele [pro fes sor que si mu lava estar
cego] não cair. Cui dado aqui no chão, óh [apon tando para o pas seio
de ci mento] ajuda pra ele não cair. (pes qui sa dora) (Notas do ca derno
de campo e re gis tro em vídeo, 2018)

Ao performar- se en quanto guia, Etiké de mons trou atentar- se ainda
mais, de modo a pro te ger seu gui ado. Ao che ga rem ao pas seio de ci‐ 
mento, logo após a pes qui sa dora dizer para Etiké ter cui dado para
que seu gui ado não se ma chu casse, ele o po si ci ona mais pró ximo do
pas seio, abaixa- se e toca a perna es querda de seu gui ado, auxiliando- 
o a subir o de grau. Como já ob ser vado, ele de mons trava certa pre o‐ 
cu pa ção com quem gui ava, ao olhar para o chão di ver sas vezes ao
longo do per curso re a li zado, assim como Pikon. En tre tanto, quando
se tor nou o guia prin ci pal, res pon sá vel pela se gu rança do seu gui ado
e se viu frente a um obs tá culo (o pas seio), Etiké se viu di ante de algo
tal vez ines pe rado e pre ci sou de sen vol ver sua es tra té gia. Etiké
performa- se, então, não pelo in te resse imi nente em ser o “líder”, mas
pela ne ces si dade co le tiva, si tu ada, de guiar al guém!
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Frem lim (2011) des taca que os im pre vis tos cons troem as cor po ra li da‐ 
des, uma vez que “re ceios, des co nhe ci men tos e si tu a ções pe ri go sas
são per ce bi dos como algo para apren der ou algo a par tir do qual se
apren dem coi sas” (p.  66). Logo, cor pos não são ape nas cons truí dos,
mas tam bém apren di dos. Deste modo, Etiké teve seu corpo cons‐ 
truído pelo pro cesso e apren deu a ser esse novo corpo frente ao im‐ 
pre visto.
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Quanto à li ga ção per for mance e apren di za gem, Melo (2011, p. 181) ex‐ 
plica que “[...] para apren der, pre ci sa mos da ma te ri a li dade de um
corpo que se afeta, que é co lo cado em ação por ou tras en ti da des (hu‐ 
ma nas e não hu ma nas), tornando- se sen sí vel ao que está ao seu
redor.” Ou seja, são nas nos sas afec ções que apren de mos e fa ze mos
cir cu lar essa apren di za gem.
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Após o “gui ado” subir no pas seio e che gar até à porta da sala, Etiké
no va mente se abaixa e refaz o mo vi mento an te rior, auxiliando- o a
trans pas sar o de grau exis tente na en trada. Desta vez, Etiké age por si

85



Deficiência e povos indígenas: realidades performadas e a emergência de corpos sem deficiência

só, sem ob ser var algum mo vi mento pré vio de Pikon, pen sando por
meio do corpo (Frem lin, 2011).

Ao che ga rem na sala, Etiké guia o seu par ceiro até a car teira na qual
ele es tava sen tado ini ci al mente e fica de pé ao seu lado, es pe rando
Pikon, que chega em se guida com os ou tros dois par ti ci pan tes. A pre‐ 
o cu pa ção de mons trada por Etiké em man ter o pro fes sor que ele gui‐ 
ava em se gu rança cons ti tui não so mente a for ma ção da sua cor po ra‐ 
li dade como guia, mas, tam bém, a “en trada numa zona moral que
per meia aquela cor po ra li dade”, como dis cute Frem lin. (2011, p. 55)
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A au sên cia de visão e de fala, mesmo que si mu la das, per mi ti ram a
cons tru ção de novos cor pos em nos sos par ti ci pan tes. Etiké, o aluno
con si de rado es pe cial, que pos sui um pro fes sor de apoio para, jun ta‐ 
mente com o pro fes sor re gente, con tri buir para seu de sen vol vi mento
em sala de aula, agora passa a ser o guia do pro fes sor de apoio,
auxiliando- o em sua ca mi nhada na es cola. Etiké deixa o posto da‐ 
quele que é gui ado e as sume o de guia a par tir da sua afec ção pela
ce gueira si mu lada e pelo cui dado com quem ele gui ava.
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Pode- se dizer que o fato de Etiké não estar nem ven dado, nem im pe‐ 
dido de falar pela fita ade siva, o co lo cou no lugar de guia, que ali re‐ 
pre senta uma po si ção de poder em de tri mento dos ou tros - o que
pode ter con tri buído para a cons tru ção do seu corpo sem de fi ci ên cia.
Porém, é a pa ren tela, o ser parte da co mu ni dade, que per mite a sua
par ti ci pa ção na ati vi dade e, con se quen te mente, sua cir cu la ção como
guia.
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Con si de ra ções Fi nais
A par tir da com pre en são dos pre cei tos epis te mo ló gi cos da Te o ria
Ator- Rede foi pos sí vel per ce ber mos a cons tru ção dos cor pos sem de‐ 
fi ci ên cia a par tir da co le ti vi dade, nas prá ti cas, e não na in di vi du a li‐ 
dade, como tende a ocor rer mais fre quen te mente nas pers pec ti vas
oci den tais, sendo essa pro du ção de cor pos por meio da in ter lo cu ção
de hu ma nos e coi sas, ne ces sá rio para “[...] en ten der cor pos e seus
mo vi men tos que não se li mite à noção de ‘de fi ci ên cia’” (Frem lin, 2011,
p. 5).
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Quando pen sa mos no corpo for mado pelo co le tivo e não in di vi du al‐ 
mente, po de mos con tri buir para a cons tru ção de corpo sem de fi ci ên ‐
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cia, transformando- o em mem bro es sen cial para que esse novo corpo
(o co le tivo) fun ci one. Etiké, ao se tor nar Etiké- guia, performou- se en‐ 
quanto corpo- coletivo, en ga jado no pro cesso de ser “os olhos” de al‐ 
guém que ou trora fora o seu pro fes sor de apoio em sala de aula, en‐ 
quanto o seu corpo ocu pava uma si tu a ção de de fi ci ên cia a par tir do
hí brido Etiké- laudo mé dico.

Ao se per for mar como guia de um dos pro fes so res par ti ci pan tes, a si‐ 
mu la ção da ce gueira afe tou tanto o corpo do pro fes sor, o ina bi li tando
a ca mi nhar so zi nho pelos es pa ços da es cola, quanto o corpo de Etiké,
levando- o a as su mir o lugar da quele que pro move o per ten ci mento
ao es paço es co lar.
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É pos sí vel com pre en der que o im pe di mento ao exer cí cio do que é
pro posto não se li mita ao corpo, mas em como esse corpo é afe tado
por essa ati vi dade. Ou ainda: “[...] que os cor pos se cons ti tuem como
de fi ci en tes e não de fi ci en tes em mo men tos de so bre po si ção de re la‐ 
ções de saber/poder” (Ga vé rio, 2017, p. 111).
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A in ter face Edu ca ção Es pe cial e Edu ca ção Es co lar In dí gena é uma de‐ 
manda dos povos in dí ge nas, porém não como re pro du ção do que
ocorre nas es co las ur ba nas, mas como de vendo estar adap tada às
múl ti plas re a li da des exis ten tes. Por meio da ati vi dade des crita acima,
as per for man ces dos cor pos nas prá ti cas co mu ni tá rias, ar ti cu la das à
Edu ca ção Es co lar In dí gena, con tri buem di re ta mente para o pro cesso
de cons tru ção dos cor pos sem de fi ci ên cia, uma vez que o par ti ci‐ 
pante que pos suía o di ag nós tico de uma de fi ci ên cia in te grou a ati vi‐ 
dade de modo si mi lar aos que não pos suíam uma de fi ci ên cia,
levando- nos a pen sar na ur gên cia da des co lo ni za ção dos cor pos.
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Per for mance e pa ren tela se ar ti cu lam, nesse sen tido, evi den ci ando as
es pe ci fi ci da des e di ver si dade da per cep ção dos povos in dí ge nas em
re la ção ao que se con ven ci o nou de no mi nar de fi ci ên cia, e de mons‐ 
trando um con tra ponto im por tante para a im ple men ta ção das po lí ti‐ 
cas pú bli cas, em geral cen tra das na ló gica do in di vi dual, o que se dis‐ 
tan cia das di nâ mi cas co le ti vas in dí ge nas. A de fi ci ên cia se torna,
assim, um tema a ser in ter ro gado e pro ble ma ti zado no con texto in dí‐ 
gena, con si de rando a in ter face das ter ras in dí ge nas com o meio ur‐ 
bano, e as suas par ti cu la ri da des, que so bre vi vem ape sar do cons tante
ata que das so ci e da des he gemô ni cas.
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Português
Este ar tigo aborda a te má tica da de fi ci ên cia no con texto da Terra In dí gena
Xa kri abá (TIX), si tu ada no norte do es tado de Minas Ge rais (Bra sil), e visa
dis cu tir como as prá ti cas de cir cu la ção do co nhe ci mento pre sen tes nesse
povo podem ser lidas a par tir da noção de per for mance, pro posta pela Te o‐ 
ria Ator- Rede (TAR). Para tanto, são apre sen ta dos dados ge rais sobre a po‐ 
pu la ção in dí gena bra si leira e, em es pe cí fico, sobre o povo Xa kri abá. Em se‐ 
guida, são fo ca li za das pes qui sas aca dê mi cas que dis cu tem a ques tão dos
cor pos com de fi ci ên cia nos povos ori gi ná rios bra si lei ros, bem como ele‐ 
men tos re la ci o na dos à Edu ca ção Es co lar In dí gena no con texto da TIX. Os
apor tes teó ri cos da TAR per mi ti ram a cons tru ção me to do ló gica do tra ba lho,
bem como a for mu la ção de uma aná lise sobre a re a li za ção de uma Ofi cina
de for ma ção de pro fes so res, quando a par ti ci pa ção de um jovem Xa kri abá,
di ag nos ti cado como uma pes soa com de fi ci ên cia in te lec tual, in ver teu as po‐ 
si ções de guia e gui ado, mar cando a emer gên cia de um corpo per for mado. A
TAR per mi tiu, ainda, in di car a pre sença de ca te go rias es pon tâ neas, que evi‐ 
den ciam per cep ções es pe cí fi cas dos in dí ge nas sobre os cor pos com e sem
de fi ci ên cia.

Español
Este ar tícu lo abor da la cues tión de la dis ca pa ci dad en el con tex to de la Tie‐ 
rra In dí ge na Xa kria bá (TIX), lo ca li za da en el norte del es ta do de Minas Ge‐ 
rais (Bra sil), y tiene como ob je ti vo dis cu tir cómo las prác ti cas de cir cu la ción
de co no ci mien to pre sen tes en este pue blo pue den ser leí das desde el punto
de vista de la per for man ce, como pro po ne la Teo ría del Actor- Red (TAR).
Para ello, se pre sen tan datos ge ne ra les sobre la po bla ción in dí ge na bra si le ña
y, es pe cí fi ca men te, sobre el pue blo Xa kria bá. A con ti nua ción, se abor dan in‐ 
ves ti ga cio nes aca dé mi cas que dis cu ten la cues tión de los cuer pos dis ca pa‐ 
ci ta dos en los pue blos in dí ge nas bra si le ños, así como ele men tos re la cio na‐ 
dos con la Edu ca ción Es co lar In dí ge na en el con tex to de la TIX. Los apor tes
teó ri cos de la TAR per mi tie ron la cons truc ción me to do ló gi ca del tra ba jo, así
como la for mu la ción de un aná li sis de un ta ller de for ma ción de pro fe so res,
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cuan do la par ti ci pa ción de un joven Xa kria bá, diag nos ti ca do como dis ca pa‐ 
ci ta do in te lec tual, in vir tió las po si cio nes de guía y guia do, mar can do la
emer gen cia de un cuer po ac tua do. La TAR tam bién per mi tió se ña lar la pre‐ 
sen cia de ca te go rías es pon tá neas, que mues tran las per cep cio nes es pe cí fi‐ 
cas de los in dí ge nas sobre los cuer pos con y sin dis ca pa ci dad.
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